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APRESENTAgAO 

A drvore da Geografia ere seen lenta mas seguramente 
na Faculdade de Filosofia da Universidade de Sao Paulo. 
J)e inicio, era uma .so cadeira, entregue aos cuidados e d 
competencia dos mestres qae a Franca, em tdo boa hora, en- 
viou-nos. Depois, veio a eriacdo das duas cadeiras — Geo- 
grafia Humana e Geografia Fisica. Em 1042, finalmente, pas- 
sou a ter existencia efetiva a cadeira de Geografia do Brasil. 

Exatamente dois anos depois de assim estar completo 
aquilo qae poderemos ehamar de Departamento de Geogra- 
fia de nossa Faculdade, vein a lume o sen I." Boletim, eorres- 
pondente d cadeira de Geografia do Brasil. 

Entregando-o aos alunos, aos estudiosos da Geografia e 
ao publico em geral, ndo desejamos outra cousa sendo trazer 
nossa contribuicdo d obra de renovacdo que, de maneira tdo 
auspiciosa, se vein processando em nosso pals, no eampo geo- 
grafico. Tudo quanto conseguimos fazer nesse curto lapso 
de tempo nada mais e que pequena amostra do que vem sen- 
do construido, desde 1034, no Departamento de Geografia 
de nossa Faculdade. A circunstdncia de ser quern assina es- 
tas linhas um licenciado por esta mesma Faculdade e o fa'n 
de aimla estar-lhe dando sua preciosa e indispensdvel eola- 
boracdo a inteligencia dindmica do prof. Pierre Monbeig ex- 
plieam essa continuidade, apezar de ser recente a eriacdo 
da cadeira de Geografia do Brasil. 

0 que se acha aqui reunido e um simples resumo da mo- 
desta mas construtiva atividade dos qne procuram transmi- 
tir d geracdo (dual o qne aprenderum nos livros que leram, 
nos buncos desta Faculdade, na observacdo direta e na expe- 
rieneia que conseguiram ueumular. Trabalhos de pesquizas 
ou frutos de um estudo consciencioso — eis o que se encon- 
trard nas pdginas que vein a seguir. Que possum ser u'dis 
a todos quantos se interessem pela eiencia geogrdfica, con- 
eorrendo para elevd-la ao posto que bem mereee ocupar no 
conjunto dos conheeimentos humanos. 

AROLDO DE AZEVEDO. 
Sao Paulo, Janeiro de 1944. 
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MONOGRAFIA DE FAZENDA 

A Fa/enda "Engenho d'Agua", em Guaratingueta 

Maria Luiza Fives do Rio Fin ho. 

Toda nionografia de fazenda oferece um interesse muito espe- 
cial, dada a importanoia dc nossa vida rural. Entretanto, o presente 
estudo da Ecenciada Maria Luiza Pires do Rio Pinho, elaborado em 
1942 para a Cadeira, apresenta um interesse Unda maior por se re- 
fer; r a uma velha zona de nosso Estado: o vale do Paraita. 

A par dc uma vivida descri^ao, a autora mostra como a Fazenda 
"Engenho d'Agua" evoluiu da policultura para a monocultura ca- 
feeira e, desta, para a pecuaria leiteira. a exemplo dc ta.ntas outras 
na refeo'-da zona. Xao constituindo uma excegao, a fazenda aqui es- 
tudada simboliza muito bem toda a histdria economica do vale do 
Paraiba, nos idtimos cem anos. — A. de A. 

LOCALIZA^AO E DENOMINACAO 

Localisada no proprio municipio de Guaratingueta (Estado de 
Sao Paulo), distando 6 km. da cidade, a fazenda acha-se a mar- 
gem direita da estrada Guaratingueta-Cunha, possuindo para che- 
gar ate esta uma otima estrada de rodagem particular. 

Esta colocada longitudinalmente dentro de um vale, sendo 
que suas dependencias mais importantes estao todas na parte mais 
haixa do vale e nas encostas mais suaves; apenas o cafesal atinge 
pontos niais altos, constituindo uma excecao a regra. 

A fazenda pertence, desde 1926, ao Sr. Joaquim Vilela de 
Oliveira Marcondes, prefeito da cidade de Guaratingueta e, sendo 
um dos principais objetos de sua atencao, tern recebido sempre 
inumeros melhoramentos, que fizeram dela uma das mais pros- 
peras fazendas dos arredores. 

Seu nome, "ENGENHO D'AGUA", nao e o mesmo da epoca 
de sua fundacao. Infelizmente nao conseguimos saber qual era 
o antigo nome. 0 atual foi dado ba mais on menos 60 anos, quan- 
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do a fazenda era produtora de cafe; nessa epoca, a maquina era 
inovida a agua, vindo dai o nome — Engenho d'Agua. 

LIMITES 

A fazenda limita-se a« norte com as propriedades de: 
Herdeiros de Manoel Pedro, Familia Simiao, Antonio Gui- 

maraes, Oscar Santos Velho, Andre Alckimim, Avelino e Ana- 
nias Silva e Francisco Mota. 

A oeste sao limitrofes da fazenda "Engenho d'Agua" as se- 
guintes propriedades; 

Sebastiao Fortes e Getulio Fortes. 
Ao sul estao as fazendas de: Joao de Campos, Pedro Roci- 

nha, Alfredo Rodrigues, Renedito Gama, Joao Bernardes e Lin- 
dolfo e Joao Salvador. 

A leste estao as terras de; Joao Meira dos Reis e Joao J. U. 
de Queiros. 

Pelo numero de propriedades limitrofes vemos que as fron- 
teiras de norte e sul sao de muito maiores proporcoes que as de 
leste e oeste, tendo a fazenda forma acentuadamente retangular. 

Para a marcacao de limites, sempre que nao foi possivel apro- 
veitar o curso de um riacho, a crista dos morros ou outro aci- 
dente qualquer do terreno, existem cercas de arame farpado com 
3 ou 4 fios, que rodeiam a quasi totalidade da fazenda; alias, 
nao se poderia lancar mao de outro recurso para fechar a pro- 
priedade, uma vez que se trata de uma fazenda de gado, como 
veremos. 

ALTITUDE E CLIMA 

A altitude da fazenda, no local da sede, e de, mais ou me- 
nos, 530m, sendo que e este um dos lugares mais baixos, pois 
esta situada hem proximo da margem do ribeirao que corta a 
fazenda de ponta a ponta. Saindo dessa parte mais ou menos 
baixa e plana, encontramos logo um terreno bastante ondulado 
em (pie os morros, muito numerosos, tern, em media, a altitude 
dc 30 ou 40ms. 

O clima e saluhre e bastante seco. A agua existente na fa- 
zenda, apezar de estagnada em varies pontos, nao a prejudica 
absolutamente, como e comum acontecer, sendo ate bastante util 
por sua reparticao bem feita. Tanto isso e verdadearo, que as 
casas dos agregados procuram sempre a beira dessas aguas, sem, 
cntretanto, serem eles atacados por doencas. 

As cbuvas sao abundantes de setembro a marco, nao bavendo 
anomalias de importancia em sua distribuicao. No verao da-se, 
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as vezes, o caso de sobrevirem tempestades mais ou nienos fortes, 
sem que, entretanto, causein danos series. 

Xos tres ultimos anos observou-se prolongado periodo de 
seca, que afetou, cuibora de leve, nao so a pa'isagem come tam- 
beni a eeonomia da fazenda. 

SOLO E TOPOGRAFIA 

A fazenda acha-se loealisada em uma regiao bastante aci- 
dentada: os eontrafortes da Serra de Cunlia. 0 que mais ebama 
a atencao na pai'sagem e esse relevo acidentado, atraves do qual 
eorrem a estrada de lodagem Guaratingueta-Cunha e a eslrada 
particular da fazenda. 

Os morros em numcro inconlavel, as colinas, os vales e a pe- 
quena planicie onde se localisa a sede, todo esse eonjunto en- 
canta e agrada a vista, proporcionando ao observador os mais 
variados e pitorescos reeantos. 

Sao realmente admiraveis as vistas que se podem alcancar do 
alto dos morros. Nao se encontram ai relevos abruptos. arestas 
agudas, nem vales esearpados; o relevo c suave, sem ser mono- 
Gno. 6s vales sao largos e longos, oeupados por rios ou charcos 
que, devido a ondulacoes do terreno, sao obrigados a executar 
inumeras voltas. 

iM 

wm. 
Foto n. 1. — O sitio da Fazenda. 

Kssa ondulacao do terreno nao tern toda ela a mesma alti- 
tude media. Pela fotografia n." 1 pode-se ver que ha um relevo 
mais elevado ao undo e que os outros morros em primeiro piano 
na fotografia sao bem mais baixos. 

Assim podemos dizer que essa regiao apresenta dois niveis 
de relevo: 



fl) FACL LUADK DC Fl I.D.SOFIA, ClKXCIAS E LeTKAS 

1) () pr imeii o, que se ve ao I undo (!a fotogi'afia represen- 
tado por uma linha de montanhas, e a Serra de Cunha propria- 
niente dita e cpie se prolonga niuito aleni do que se pode ver na 
fotografia, tanto para a dii'cda como para a esquerda, conservan- 
do seuipre niais ou menos essa niesma altitude. 

2) O segundo e aquele em que se acha localisada a fazen- 
da; sao os coutrafortes da serra. Esta regiao, apesar de ser bas- 
tante acidentaila, e inuito mais baixa do que a primeira. Do lu- 
gar de oude oi tirada esta fotografia nao se pode observar o 
resto da paisagem, que fica eseoudida por detra ■ - inumems 
acidentes. 

O relevo continua, eutretanto, a ser cada vez mais baixo e a 
B kin. da fazenda encoutramos uma larga plauicie que constitue 
as margens do rio Paraiba. E' esse o ponto mais baixo da re- 
giao, que decresce coidinuamente em altitude desde a Serra de 
Cunha ate ai. 

A partir dessa plauicie, eutretanto, o relevo torua-se de novo 
acidentado, desta vez mais bruscamente, atingindo entao as for- 
tes ondulacoes da Serra da Mantiqueira. 

■ 
a 

, m 
. . x 

3-^ 

Foto n. 2. — Aspecto da vegetagao. 

lia tazeuda Engeruio d'Agua , nao se podem ver estes dois 
ujlimos aspectos do relevo quo acabamos de citar, e que foram 
observados em outras fazendas visitadas, uma das quais uas mar- 
gens do rio 1'araiba. Apesar dessas duas formas topograficas nao 
esta. em dfn(ro dos >imites da fazenda "Engenho d'Agua", nao 
poderiamos deixar de menciona-las, pois fazem parte de um'todo, 
dentro do qual esta tambem incluida a zona da fazenda. 
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A fazenda esla localisada em uma regiao de relevo grani- 
tico. Sea solo e de terra silicosa, bastante acida: e a "terra dura 
de morro", conforme a designacao dos habitantes do lugar. Esta 
terra, outrora coberla de exuberanle vegetacao, acha-se hoje quasi 
que completamente desfloi estada, sendo que a vegetacao predo- 
minante e a herbacea, como se pode ver pela fotografia flL* 2. 
Quasi tod a a fazenda apresenta o aspecto de prado, com arvores 
isoladas, sendo responsaveis por esse aspecto, nao so a cultura 
do cafe, pela qual se sacrificaram as malas, como tambem a acao 
das cbnvas, que continuaram a acao do homem, lavando o topo 
e principalmente as cncostas dos morros; a fazenda despiu-se de 
sna cobertnra de arvores. 

Atualmente, cuida o proprietario com muito interesse desse 
problema e procura reflorestar a fazenda na medida do possl- 
vel; atestam sna atividade, nesse sentido, os diversos bosques de 
encaliplos espalhados por toda a propriedade. A fot. n.0 3 per- 

1 
■ 

Hi 

Poto n, 3. — Bosque de eucaliptus, 

mlte-nos apreciar nm dcsses bosques localisados em frente a casa 
da sede, na margem oposta do rio. 

Na fot. n.0 8, colocada a pag. 16, podemos observar tambem, 
indicada pela seta a direita, uma pequena mata de 6 a 8 alquei- 
res, que e a unica existente na fazenda. 

Quanto a reparticao da vegetacao, ba um fato interessante 
a notar e que pode scr observado em qualquer uma das foto- 
grafias: e que a vegetacao rarefaz-se de maneira nolavel nas en- 
cos tas dos morros, sendo que at constitue mesmo uma excecao. 
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so apareceiido nos topos dos morros e de maneira bem acentuada 
no fundo dos vales. A explicacao parece ser a seguinte: 

A parle superior dos morros, sendo quasi plana ou em de- 
clive muito suave, pode reter facilmente a agua das chuvas, o 
que concorre para o desenvolvimento da vegetacao e, assim, ve- 
mos nesses lugares nao so uma grande quantidade de capim e 
ervas vicosas, como tambem alguma vegetacao arbustiva. Os 
flancos desses morros, entretanto, devido ao sen declive, funcio- 
nam apenas como condutores da agua que recebem e que por eles 
deslisam quasi sem se infiltrarem, trabalhando, alem disso, como 
fa tor de erosao. 

Essa agua vai toda para os terrenos mais baixos, onde so- 
ma-se com as que eles ja recebem normalmente das cbuvas. O 
fundo dos vales, sendo a regiao mais irrigada, e, portanto, aquela 
em que a vegetacao mais se desenvolve, mostrando-se muito mais 
vicosa e densa como vegetacao erbacea e apresentando um nume- 
ro de arvores muito maior que nas outras regioes. 

No fundo desses vales notam-se depositos aluvionais, consti- 
tuidos por detritos que sao trazidos pelas enxurradas dos morros. 
Alem desses depositos, outros aparecem, como nas fotografias 8 
e 9, constituidos de detritos carregados pelo rio. 

Quanto a agua — aparecem muitas vezes nas encostas dos 
morros "olhos d'agua", os quais dao nascimento a corregos que 
vao quasi todos desembocar no rilieirao Sao Jose, flsfe ultimo 
corta a fazenda em toda a sua extensao, sendo um dos encantos 
da paisagem. Por sua colocacao, atravessando os pastes, e muito 
procurado pelos animais como bebedouro. A fazenda possue, ain- 
da, uma represa do rio Sto. Antonio, que fornece agua para a sede 
e adjacencias, movendo ainda um pequeno engenbo. 

A fazenda e bem provida de agua que, alem de abundante, 
e bem distribuida, tendo esta distribuicao sofrido a influencia bu- 
mana, que em varies pontos a corrigiu e melhorou com desvios, 
represas, caixas d'agua, etc. 

E' interessante notar-se a influencia da reparticao dessa agua 
sbbre a reparticao da populacao: as casas dos colonos estao sem- 
pre junto a um curse de agua, por pequenos que eles sejam. 

As pastagens estao espalhadas por toda a fazenda, com ex- 
cecao de pequenas areas dedicadas ao cultivo; as (jue nao se lo- 
calisam junto ao corrego tern outros curses d'agua naturais ou 
artificiais para bebedouro do gado. 

DESCRigAO DA PAISAGEM 

E' muito dificil fazer-se uma separacao completa entre a pai- 
sagem natural e a bumana, para descrever-se uma de cada vez. 
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Ao falarmos de uma estaremos inumeras vezes observandp a in- 
fluencia da outra, pois ha entre ambas uma estreita correlacao. 

Descreveremos, pois, a paisagem de um modo geral e observa- 
remos o sen aspecto natural e cultural, exatamente como quern 
atravessa a fazenda de pout a a pout a pela estrada de rodagem, 
que e, afinal, o seu eixo. 

A fazenda e toda ela fechada por cercas de arame farpado; 
e e em uma delas que se acha a porteira e o "mata-burros" que 
ma ream a en trad a da fazenda. Este sera o ponto de partida de 
nossa descricao e ai pode-se observar o que esta na fot. n.0 4, 
tirada exatamente desse ponto. 

Foto n. 4. — A entrada da Fazenda. 

A extensao que a vista alcanca e enonne e nao menor e a 
beleza do panorama. A estrada Guara-Cunha fica do lado esquer- 
do, por tras de uma enfiada de morros mais ou menos altos, nao 
sendo por isso visivel. 

A estrada da fazenda e talhada a meia encosta nesses mor- 
ros e abaixo dela o decllve vai se tornando cada vcz mais suave 
ate morrer no fundo do vale do ribeirao. 

Depois de circundar alguns morros, atravessar outros que para 
isso foram talhados, e deseer finalmente a encosta de um deles, 
a estrada ganha o fundo largo e piano do vale, e correndo nao 
mais paralela, mas perpendicularmente ao rio, acaba por atra- 
vessa-lo sobre uma ponte que, como se pode ver pela fotografia, 
e muito bem construida de tijolos e assoalhada, possuindo aiada 
sol id as balaustradas. De sobre a ponte tem-se a vista represen- 
tada pela fot. n.0 5, em que se pode apreciar o vale largo, o ri- 
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oeirao a essa hora procuratlo pelo gado e, a esquerda, parte do 
poniar. 

f 

^ ^ - 

m 
Foto n. 5. — O ribeirao Sao Job6. 

Pela lot. n. 6 ve-se a paisagem que pode observar aquele que 
esta descendo a estrada pela encosta dos inorros em direcao ao 
rio. A frente da ponte vemos uma grande plantacao de cana des- 

(bfezaf 
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Foto n. 6. — Can^vials. 
tinada aos animals e a direita desta (lot n.0 4) esta um dos va- 
rios bosques de eucaliptos que a fazenda dispoe, aparecendo de- 
pois dele, a direita, nova plantacao de cana, mas de proporcoes 
bem menores. 
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A estrada, saindo da ponle, niuda d2 direcao, passando en- 
tao a correr entre <> canavial e o rio, subindo a encosta de uma 
pequena coliiia. X<> alto dessa elevacao e perpendicularmente a 
estrada esta uma alameda que conduz a casa d'e moradia e de- 
nials dependencias que constituem a sede. 

A manutencao de arvores nas margens dessa alameda, com 
o fim de sombrea-la e embeleza-la, tern sido um serio problema 
para o proprietario, pelo seguinte; 

Como ja fbi dito antes, a igua rccebida pelos morros nao se 
infiltra la, mas e quasi toda dirigida para o ponto mais baixo. 
que e justamente o vale do Ribeirao. Ai, infiltrando-se, ehega 
ela a se acumular de tal maneira que, em varios pontos —- os 
mais baixos — vamos encontrar atoleiros. A casa da sede, como 
esta situada sdbre uma elevacao do terreno, encontra-se em um 
ponto firme e seco, mas ja as camadas mais pro fun das nao apre- 
sentam a mesma secura. 

Ora, as arvores plantadas nessa alameda crescem normabnen- 
te ate c Art a idade; quando, porem, suas raizes atingem as ca- 
maitas excessivamente umidas. apodrecem e a arvore morre. () 
Sr. Vilela pretende, agora, depois de varias tentativas, experimen- 
tar a plantacao all de figueiras, que parecem ser as arvores mais 
prdprias para o caso. 

Deixaremos para depois a descricao da sede. 
C.ontinuando pela estrada, vamos agora passar por entre as 

duas paisagens representadas nas fotograf'ias 7 e 8. 

Foto n. 7- — O ribeirao e os eucaliptus. 
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A primeira das fotografias, que representa a paisagem a es- 
querda da estrada, so nos mostra de niais interessante o pequeno 
liosque de eucaliptos na margem oposta do rio e, na segunda, que 
da unia ideia da paisagem na margem direita da estrada, pode- 
mos observar como essa estrada vai aos poucos afastando-se do 
rio e passando junto ao pequeno engenho assinalado por uma 
cruz e, logo depois, junto de uin "mangueirao" fechado com cerca 
de arame, por traz do qual vein-se algumas a"- ^"es dA pomar. 

Moio 
■■■ Cofeza! 

I , 

"Sa- ,;j|L % 
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Foto n. 8. — O engenho e o "mangueirao". 

Mais adiante, a margem esquerda da estrada, esta uma casa 
de colonos toda de tijolos e coberta de telbas; e bem cuidada e 
limpa. A sua volta vemos o terreiro grande e varrido, sombreado 
por arvores enormes: essa casa e uma boa amostra do cuidado 
com que e tralada toda a fazenda. 

A seguir, a estrada bifurca-se: sen tronco vai para a esquerda, 
passando por uma pequena ponte sobre um corrego afluente do 
S. Jose; o outro ramo da estrada passa por uma larga porteira, 
indo atravessar um grande canavial, tambem destinado a alimen- 
tacao dos animais. 

Junto desse canavial esta a casa dos colonos encarregados do 
seu cultivo e ai termina esse ramo da estrada. A casa e espacosa, 
arejada por grandes janelas, construida como as demais de tijo- 
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df f.mulo . e coberta de telhas. Junto a casa, um terreiro grande 
e liiirpo, alojn de varias mangueiras, onde fica o gado que esta 
aos cuidados desses agregados. 

Perto dessa casa, em uma baixada, ha um terreno alagadico 
coberto de vegetacao, atravessando o qual eneontramos o caminho 
da caixa d'agua que abastece a fazenda. 

0 tronco principal da estrada segue sempre a meia encosta 
desses |fM« despidos de matas, cobertos por uma vegetacao 

: v. mguioas arvores isoladas; qualquer aglomerado de ar- 
ores cbnma logo a atencao dentro da pa'isagem e marca geral- 

aien'te o local le uma casa de agregado. Estas casas tern quasi 

. ....p ; -> 

iipiiiia - . —' p... • ...' ' 

Foto n. 9. — A planicie aluvional, 

todas o mesmo aspecto: brancas, arejadas, espacosas e cercadas 
por um terreiro, tendo ao fundo um pequeno pomar. Ao longo 
da estrada. encontramos varias delas e, m us adiante, em uma 
'encruzilhada, esta uma capelinha que em pouco difere das casas 
dos colonos: por toda parte sempre as mesmas pastagens verdes, 
onde uma on outra primavera poe um colorido alegre. 

Esta estrada, de que falamos, atravessa a fazenda de ponta a 
ponta e. percorrendo-a, podemos observar quasi a totalidadie da 
fazenda, pois esta desenvolve-se muito mais Iongi->idinal que 
transversalmente a esse caminho. (Vide planta, pag. 28), 

Fica assim, mais ou menus, conhecida a pa is a gem natural da 
fazenda, scndo que a parte human a sera melhor estudada quan- 
do tratarmos do povoamento e habitacoes. 

Vejamos, agora, a descricao da sede. 
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A SEDE DA FAZENDA 

A casa da sede e a mesma desde que a fazenda foi fundada; 
sua solida construcao e diversas refornias que lem sofrido fize- 

MSKM 

  i 1 _    
A sede da Fazenda, tal como era atfe 1940. Foto n. 10. 

ram dela uma otima e espacosa casa de moradia. A sala de jan- 
tar enornie, os corredores longos, as alcovas, os quartos numero- 

Foto n. 11. Aspectn atual da sede da Fazenda. 

sos, graiui-s e arejados. a cosinha espacosa e couhecedora da far- 
iiira lazein dela a casa tipica do fazendeiro alt 'slado. K pinlada 
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de claro, alegre, ensolarada, rodeada de trepadeiras e arvores que 
Ihe acenluani o aspecto agradavel. 

A fot. n." 10 mostra o aspecto que liuha a casa ate o ano de 
1940, quando, reformada, passou a possuir uni amplo e eonfor- 
tavel terraco e o portico que se pode ver na fot. n.0 11. 

iiiii 
Foto n. 12. — 

Vista geral da sede 
da Fazenda. 

Alem dessas, a casa teve ainda importantes modificacdes in- 
ternas, como a abertuia de janelas nas alcdvas. adicao de cdmo- 
dos novos, etc., passando entao a possuir o piano que aparece na 
pag. 18. 

■ 

HHHSK 
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Foto n. 13. — 
Outro aspecto da 
sede da Fazonda. 

Como se pode ver nas fots. 12 e 13, a casa acha-se situada 
no centro das dependencias ila sede. A primeira das fotografias 
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niostra as benfeitorias localisadas a esquex-da e a segunda, tirada 
do alto de um niorro, permite-nos apiveciar nao so estas, como 
tambem as depexxdencias da direita. A esquerda, junto a easa, 
esta o terreiro de cafe todo ladrilhado e cercado e, a seu ladb, a 
tulha que se ve na fot. n." 14. Pelas pi'opoxxdes tanto da tulha 
como do terreird, podeiiios constatar como e de pouca monta na 
fazenda a cultura de cafe; ela tem realm en te um papel insigni- 
ficante na economia do "Engenho d'Agua", 

i'ela aesma fotografia podemos ver, junto a tulha, o estabula 
jiie abrig i dois dos reprodutores de gado vacum. O estabulo e 
am; >, ' xpo e bem arejado; e de chao cimentado, paredes de 
tijolos caiados e coberto de telhas. 

0 engenho, ftp re sent ado pela fot. n.0 15, esta um pouco afas- 
lado das dependencias de que acabamos de falar afim de melhor 
aproveitar a agua de um pequeno regato e localiza-se junto a es- 
trada que corta a fazenda e a que ja nos referimos. Nesse emee- 
nbo e plead a a cana para a alimentacao do gado, sendo, tambem,. 
o lugar onde se fabrica otimo fuba. 

Ao lado direito da casa varios currais, estabulos e "manguei- 
ras" estao localizados; a maior das "mangueiras" esta ao lado da 
casa, em frente aos currais e e provida de um grande cocho, onde 
come o gado. !Nos currais proximos sao ordenhadas as vacas e 
ieitos os trabalbos do leite, isto e, seu exame, prepare e enlata- 
mento. 

Pato n. 14. — A tulha e o estabulo. 
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Esses currais exteiulein-se quasi todos em linha rela, perpeu- 
dicularmente a casa, sendo que um ou outro, desvia-se dessa po- 
sicao, procurando uma localizacao melhor. 

As "mangueiras" sao, em geral, fechadas por uma fere a tod a 
de madeira, sendo tambem muito usadas eomo cerea, fileiras de 
bambu que, alem de serem muito eerradas e ftao permitirem a 
passagem do gado, tern a vautagem de foruecer a este um abrigo 
otimo contra o sol; adianle dessas '"mangueiras" e currais estao 
os chiqueiros e cercados para os porcos. 

■ 

Foto n. 15. — O engenho de cana. 

Junto a casa, mas em dlrecao oposta a dessas dependencias 
que acabamos de ver, esta o pomar. A fot. n.0 16 aprcsenla-o visto 
pelos fundos, localisado, como a casa, numa baixada. E' de gran- 
des proporcoes e as arvores estao separadas em grupos segundo 
sua especie, merecendo cada uma atencao e trabalhos especiais. 
E' todo ele fechado por cercas de arame farpado e nele encon- 
tramos tanto arvores novas como especimens antiquissimos, que 
emprestam ao pomar um ar agradavel e convidativo. 

0 cuidado com que e tratado atestam-no as arvores mais va- 
riadas e delicadas que ai encontramos, todas em otimo estado e 
compensando, com a abundancia e qualidade dos frutos, todo o 
trabalho que requerem: pessegueiros, mangueiras, jaboticabeiras 
e laranjeiras, as quais, principalmente as ultimas, sao muito esti- 
madas e afamadas pela quantidade e qualidade dos frutos que dao. 

Todo o pomar e corlado por pequenos canais de irrigacao, 
possuindo ainda um grande tanquc tmde se pode facilmente con- 
seguir agua. 
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Mas essa feicao da sede uao e definitiva: o Sr. Vilela preten- 
de a fast at' da casa de moradia os currais e "mangueiroes", ro- 
deando-a com o maior numero de arvores posslvel. 

v 

Foto n. 16. 

Acha-se ja quasi pronto um enorme siio para millio e capim, 
que foi construido na encosta de um dos morros que ficam por 
tras da casa. Alem disso, serao feitas novas cocheiras e tera pros- 
seguimento a importante obra de reflorestamento. 

O PASSADO 

Infetizmente nenhum dado preciso se tern a respeito do pas- 
sado da fazenda. Qualquer invesligacao a esse proposito esbarra 
sempre com dificuldades praticamente intransponiveis. 0 pouco 
de que se tern certeza e o seguinle: 

A fazenda foi formada ha mais on menus um seculo por um 
Sr. Melo, de quern nao se tem maiores uoticias. Dominava, nessa 
epoca, na fazenda, a policultura, com uma-certa predominancia 
do cha. Mais tarde, em data que nao se pode precisar, mas ha 
bem mais de 60 anos, foi adquirida pelo coronet Francisco Vieira 
dos Santos. Xesta epoca, a fazenda tinha apenas 200 e poucos hec- 
tares, tendo sido adquiridos varios sitios que the : umentaram con- 
sideravelmente a superficie. Foi, entao, que a fazenda passou a 
ser de cafe e tomon o nome atual, que designava tambem um 
bairro onde se localizavam 8 sitios; estes foram todos compra- 
dos e a ela anexados, tendo desaparecido o anligo bairro. 
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Passou a fazenda a pertencer aos herdeiros do coronel Fran- 
cisco dos Santos e foi por eles vendida ao Dr. Panto de Oliveira 
Borges, ha 50 anos, sendo que este proprietario doou, depois, a 
fazenda ao Sr. Frederico Nelson Arantes, de quem a fazenda foi 
comprada, em 1926, pelo sen atnal proprietario. 

Com as diversas aquisicoes que os proprietaries foram reali- 
zando, a fazenda foi se desenvolvendo e os 200 hectares, que ti- 
nha na epoca de sua formacao, passaram a ser os 550 de hoje. 

EVOLUgAO DA CULTURA 

Enquanto pertenceu ao Sr. Melo, sen primeiro | Foprietario, 
a fazenda foi, como ja vimos, uma fazenda de policuhura, com 
a predominancia do cha. Essa feicao, entretanto, desapareceu e 
ha 10 anos foram extintos na fazenda os ultimos vestigios das 
plantacoes de cha. 

Com o segundo proprietario, iniciaram-se na fazenda as cul- 
turas do cafe, que naquela epoca era entao a maior riquesa da 
zona. Mais tarde, entretanto, o cafe deixou o Vale do Paraiba 
em husca de zonas novas e a cultura na fazenda foi aos poucos 
diminuindo, ate chegar ao que e hoje: uma pequena cultura de 
15.000 pes. 

Com a decadencia do cafe, comeca o gado a ser introduzido 
na fazenda e quando o Sr. Vilela adquiriu-a, ela ja era parte de 
gado e parte de cafe, sendo que esta cultura continuou em deca- 
dencia, dando lugar a um maior desenvolvimento da criacao ate 
se transformar na alual grande fazenda de criar, com tendencias 
para aumentar nao so sua superficie. mas tambem sen rebanho. 

Pode-se, portanto, dividir a historia do "Engenho d'Agua" em 
fases hem distintas: 

1) A fase da policultura, que se iniciou com sua formacao, 
ha mais ou menos 100 anos. 

2) A fase do cafe, que comecou ha 60 anos. 
3) A fase de transicao entre o cafe e o gado. 
1) A fase atual. 
Nao se pode fazer uma separacao rigida entre todas essas fa- 

ses, pois nao se deu o caso de cessar bruscamente uma para co- 
mecar a outra. A primeira fase, por exemplo, podemos consi- 
dera-la terminada com a introducao do cafe; entretanto, ate ha 
10 anos, ainda havia vestigios da antiga predominancia do cha. 

Essa transicao foi muito mais marcada quando se tratou de 
passar do cafe para o gado, pois as duas economias chegaram a 
coexistir em perfeito equilihrio por muito tempo e, enquanto o 
cafe decaia lentamente, aos poucos aumentava a criacao, tendo 
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essa transicao enlre as duas economias constituido uma verda- 
deira fase. 

Sendo uma fazenda quasi totalmente tomada pelas pastagens 
e nao produzindo senao o necessario para o consume do gado e 
pouco cafe, a fazenda nao pode viver em economia fechada; alem 
das relacoes que logicamente toda fazenda tern que ter com o 
exterior para dar escoamento aos sens produtos, o "Eugeuho 
d'Agua" e obrigado a adquirir fora o necessario para sen abaste- 
cimenfo, trmto da sede como da colduia. Trataremos apenas des- 
sas relacoes no que diz respeito a sede; quanto as coldnias fala- 
remos mais adiante. 

Como ja vimos, a fazenda esta localizada proximo a cidade 
de Guaratingueta, possuindo para chegar a ela as estradas de 
rodagem particular e do governo. Nessa cidade e adquirido o 
sal e o farelo destinados ao gado, bem como as ferramentas e 
maquinario de que a fazenda necessita. 

E' para Guaratingueta que se envia a producao de leite da 
fazenda, assim como a de cafe; e o gado vendido e embarcado 
na estacao dessa cidade para S. Paulo. 

0 meio de transporte varia segundo o material a transpor- 
tar: o leite e levado para a cidade em carros de boi e usam-se 
caminhoes quando e necessario transportar um outro material 
qualquer, pesado, principalmente material de construcao, de que 
a fazenda sempre necessita, devido aos melboramentos que cou- 
tinuamente estao sendo levados a efeito. Os carros de boi que 
levam o leite trazem, na volta, as encomendas feitas: mantimen- 
tos para a casa da fazenda, sobretudo. 

POVOAMENTO 

O "Engenho d'Agua" nunca possuiu colonos estrangeiros. Os 
agregados sao todos brasileiros e geralmente nascidos na zona. Al- 
guns moram na fazenda ha mais de 10 anos. 

Da casa de moradia ja tratamos ao falar da sede. Ocupar- 
nos-emos pois, agora, somente dos agregados. Conforme e comum 
na regiao, salvo raras excecoes, a colonia do "Engenho d'Agua" 
e dispersa. Ai nao se encontra, como em outras zonas do Estado, 
o classico enfileirado de casas todas iguais. O "Engenho d'Agua" 
possue 15 casas de colonos, isoladas, correspondendo a outras tan- 
tas familias. 

A fazenda esta toda dividida em "retiros", possuindo cada 
um sua casa de colonos, bavendo, alem dessas, varias outras re- 
partidas de acordo com o servico que fazem os sens moradores. 

As casas nao sao padronisadas: variam de tamanho segundo 
o n.0 de habitantes e com o cuidado que sens donos Ihe dispen- 
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sain. • ao locias de tijolos caiados e cohertas de tellias; e aque- 
las, como a da fot. 17, que escapam a essa regra, tem sido ulti- 
mamente demolidas, passando sens habitantes para outras casas 
construidas ao lado dessas, em melhores condicoes. 

Codas elas, grandes ou pequenas, apresentam urn aspecto fe- 
liz de bem-eslar, por sua localizaeao escolhida cm iugares bati- 
dos de sol, rodeados de arvores e tendo a frente o InfaUvfl ter- 
reiro limpo e bern ctiidado. 

Foto n. 17. -— Velha casa de agregado. 

Os camaraJas sao iivididos segundo o trabalbo a que se de- 
dicam: mis cuidam do leile e Iratam da ordenba, preparacao. 
enlatainento e transporte para a cidade. Outros ocupam-se com o 
eai e, limpesa do cafesal, colbeita, beneficiamento, etc. A ocupa- 
cao principal desses empregados e, entretanto, a criacao. Apezar 
de sei esta a principal atividadc da fazenda, nao e relatlvamente 
muito grande o mimero de pessoas que ela requer. E' que a cria- 
cao de gado, se bem que nao seja feita extensivamente, nao uti- 
iza mao de obra numerosa, pois permite que os que dela se 

ocupam possam a in da entregar-se a outras atividades, nao reque- 
rendo, portanto, pessoal a parte. 

0 mimero total de empregados da fazenda e de mais ou me- 
nos 80 pessoas, entre bomens, mulberes e criancas. 

Para o concerto e conservacao das estradas e para outros ser- 
vicos extraordinarios sao sempre empregadas turmas, que traba- 
Iham por dia. Ja os agregados sao pagos por outra forma e rece- 
bein salarios, sem ler, entretanto, contrato. 
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Os agregados nao possuem gado proprio, mas tem cada fa- 
milia meia quarta de alqueire de terra para suas plantacoes. As- 
sim, formam eles seus pomares e plantain milho, mandioca, abd- 
bora e feijao para sen proprio consumo. 

As plantacoes para consumo do gado sao, tambem, feitas por 
eles, mas em terras do proprietario. Ultimamente, devido a ca- 
restia da vida, o proprietario foi obrigado a aumentar o salario 
de seus agregados; desse salario, entretanto, nao precisam eles 
tirar o necessario para ter assistencia medica, pois o Sr. Vilela 
encarrega-se disso: quando algum dos empregados necessita de 
medico, este e chamado por conta do proprietario. Alias, com 
isso o Sr. Vilela nao tem tldo grandes despesas, pois sendo a re- 
giao muito salubre, e raro o caso de molestia entre eles. Por 
outro lado, sao todos vacinados e, tendo bastante saude, coinpen- 
sam com sen trabalho as despesas que o fazendeiro tem algumas 
vezes. 

Quanto a instrucao, os empregados, em geral, sabem ler e es- 
crever, principalmente as criancas, pois ultimamente tem-se in- 
tensificado os esforcos no sentido de alfabetiza-los. A fazenda 
nao possue escola, mas sendo a cidade muito prdxima, as criancas 
estudam la e outras frequentam uma escola situada em um bairro 
perto, o bairro de Sao Jose. 

A respeito da parte social de sua vida, os que trabalbam no 
"Engenbo d'Agua" possuem um uivel de vida relativamente ele- 
vado, tendo boa alimentacao, proporcionada por suas prdprias 
culturas, que Ibes fornecem legumes, verduras e frutas, tendo ain- 
da leite e carne na prdpria fazenda. Os colonos adquirem fora so- 
mente o que nao podem produzir na fazenda: tecidos, utensilios 
para a casa, sal, etc.; mesmo assim, suas despesas nao sao grandes. 

Sao todos eles catdlicos romanos, tendo, como e comum nao 
so na regiao, mas em todo o Estado, grande devocao a Nossa Se- 
nhora Aparecida. 

Alem das igrejas da cidade, que podem frequentar, ba na 
fazenda mesmo uma capelinba de N. S. Aparecida, onde todos os 
auos, no ines de maio, celebram as festas religiosas tao tipicas 
do Brasil: noveuas, resas e tercos em bonra da Santa-Cruz. 

VIDA ECONOMICA 

Agricultura 

Alem das pequenas culturas feitas pelos colonos e do pomar, 
a que ja nos referimos, a fazenda possue aiuda um pequeno ca- 
fezal, que representa, entretanto, uma porcentagem muito ])ec[ue- 
na na economia do "Engenbo d'Agua". 
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O cafezal tem apenas 15.000 pes, dando um rendimento de 60 
arrobas por 1.000 pes. Foi plantado em terras ja adubadas ha 10 
anos e cada ano adubam-se 5.000 pes, fazendo-se, portanto, o ro- 
disio em 3 anos; nesse cafezal sao feitas 4 limpas por ano, sendo 
que a colheita vai de abril a junho. Apezar da cultura do cafe 
ter decaido extraordinariamente na fazenda„.como ja tivemos oca- 
siao de referir, nem por isso a sua tecnica deixou de evoluir e, 
embora nao seja grande a quantidade colhida, os processos em- 
pregados para o beneficiamento sao os mais modernos. 

Criagao 

A mais importante atividade da fazenda e a sua principal 
fonte de rendas e a criacao de gado vacum, que nao e, porem, 
a unica especie de gado ali criado. Cavalos, porcos, muares e 
aves sao tambem criados, se bem que nao em tao larga escala e 
nao dando, portanto, os mesmos lucros. 

Tratando da criacao de gado vacum, temos que salientar que 
o enorme nuimero de reses que formam o rebanho do "Engenho 
d'Agua" e que esta em completa desproporcao com o tamanho 
da fazenda, nao se encontra todo ali localizado, pois boa parte 
fica em outra fazenda, o "Paiol", do mesmo proprietarip. 

As duas fazendas formam um unico organismo economico. 
apezar de bastante distanciadas uma da outra, pois entre elas esta 
a fazenda "S. Jose", de propriedade do Sr. Joao Rodrigues Alves. 

A fazenda "Paiol" e uma antiga propriedade da familia Ro- 
drigues Alves, tendo sido adquirida pelo Sr. Leonidas Machado e 
por este vendida ao Sr. Yilela. Tem mais ou menos 200 alquei- 
res e e completamente desprovida de cultura. Toda ela e uma 
imensa "invernada", cortada apenas por algumas matas. 

Quanto ao sen aspecto geografico, o "Paiol" apresenta varias 
analogias com o "Engenho d'Agua". O clima e o mesmo e o re- 
levo, apezar de bem mais acidentado, pois a fazenda ja se acha 
mais proxima a Serra de Gun ha, tem muita semelhanca com o 
do "Engenho d'Agua": os mesmos morros em declive mais ou me- 
nos suave, se bem que maiores e mais numerosos, os mesmos va- 
les largos e compridos e solo identico. 

No que o "Paiol" diferencia muito do "Engenho d'Agua" e 
na parte humana: os empregados tem um nivel de vida muito 
mais baixo, nao plantain quasi nada e suas casas sao mais pobres 
e descuidadas. A antiga casa acha-se completamente abandona- 
da, sendo parte dela ocupada pela familia de um dos empregados. 
O Sr. Yilela pretende, entretanto, restaurar essa casa, bem como 
varias outras dependencias mais ou menos em ruina. 
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fustameiite ))t)r lereni essas conslrucoes ficado sem reparo 
descie ha inuito tempo, podemos examinar nelas muilo hem os de- 
tallies que atestam a sua antiguidade: sao feitas de pau a pique 
e reboco, as jjaredes sao nun*to espessas, as portas largas e altas, 
com bandeira de videos ja bastante danificados. A casa e quasi 
toda rodeada por um alpendre largo e baixo e as veuezianas e 
portas que dao para fora tein ainda a sua antiga cor azul, ja bem 
deseorada. Os "mangueirdes", currais, eslabulos, etc., sao, entre- 
tanto, bem ieitos, pois ja foram todos reparados e alguns mesmo 
coiistruidos pelo atual proprietario. 

O Paiol esta situado na margein da estrada (.aara-Ptuilia c 
e la que se cria e engotda o gado ainda solteiro, scndo ■ m 
rebanho circa por 350 novilhas. O rebanho todo e de yft; reses. 

As tots. 18 e 19 mostram-nos exemplares da raca liolaudesa 
pur a e a 20 um da raca zebu. 

*' 

-- 
M ■ - - 'v-. • 

Foto n. 18. — Uma parte do rebanho. 

Quando a vaca da cria, vem para a fazenda "Engenho d'Agua'/ 
ontie se fazem os trabalhos do leite. Ai os bezerros sao desmama- 
dos e recriados para diversos fins; os machos sao vendidos para 
compradores de vitelo numa media de Cr.| 80,00 por cabeca. As 
vacas, quando vendidas, alcancam de Cr.8 800,00 a Cr.^ 1.000,00, 
sendo geralmente compradas pelos eslabulos da capital. () leile 
e vendido, em Guaratingueta, para a industria de laticinios. A 
quantidade de leite recolhida diariamente na fazenda orca por 
800 litros e o preco nap sofre grandes variacdes; entretanto, na 
eslacao seca, devido a diminuicao da producao, ha um encareci- 
mento de 20 5#, estacao das chuvas o preco do leite e pouco 
mais ou menos de Cr.$ 0,35 o litro e, nas secas, o preco sobe, ten- 
th; atuahnenlc, devido as condicoes extraordinarias provocadas 
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por 3 anos <le secas, atingido o preco de Cr.| 0,62, sendo que para 
tste aumento tambem concorreu muito a carestia da mao de ohra. 

0 rebanho atual c coniposto de gado cruzado, Holandes e Jsa- 
eional, tendo quasi todo o gado o sangue Holandes. Na tot. n 
21 vem-se diversus vaeas reunidas para serem ordenhadas. 

la 

Foto n. 19. — Exemplar de gado "Holandfo". 

mm 

Foto n. 20 Exemplar de gado "Zebu" 

Ha 8 reprodutores, todos puro-sangue Holandes, estando al- 
guns eslabulados e outros semi-estabulados. 0 gado e eriado em 

Foto n. 21., — Vacas leltsiras. 

pasto eonium de capim gordura, reeebendo na seca uma racao de 
can a e farelo de trigo. 
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()s bezerros sao separados em "mangueiras" segundo sen ta- 
manho, havendo os pequenos, medios e grandes. Sao todos vaci- 
sados contra a peste das "mangueiras", que os ataca ate um ano 
de idade. Contra as intemperies nao sao tomadas precaucoes 
muito grandes, pois, devido a amenidade do clima, nao represen- 
tam perigo serio. 

No "Paiol" existem ainda 20 eguas e um reprodutor Manga- 
iarga, havendo varios e belos exemplares da raca equina no "En- 
genbo d'Agua". 

Quanto a animais de custeio, ba 20 entre t o dos e burros 
alem de 14 bois de carro. 

Sao ainda criados, na fazenda, porcos de raca Pel- 1 g dc,-. 
tinados nao so ao consumo interno, mas tambem a venda; sao 
criados parte em cbiqueiro com coberta e parte em campo, sendo 
a engorda feita em cbiqueirao fecbado. Sua alimentacao consta 
de milbo, aboboras e mandioca, de producao da fazenda. 

Esses porcos, vendidos mais on inenos um ano dejiois da en- 
gorda, alcancam Cr.f 50,00 jxjr arroba. Alem dos porcos, as aves 
mais variadas sao criadas na fazenda: galinbas para a producao 
de ovos e para consumo, bavendo uma quantidade enorme de 
pintainbos. Algumas galinbas cbegam inesmo a criar patinbos 6r- 
faos ou abandonados. 

Patos e i)atas com grandes ninbadas, galinbas de Angola bran- 
cas, gansos, marrecos, penis e pombos constituem todos um bando 
enorme e alegre, cpie da uma das vistas pitorescas e agradaveis 
da fazenda. 

Finalisando, podemos acrescentar que a fazenda conseguiu 
veneer varias crises, como a queda do cafe na regiao e a Revo- 
lucao de 1932, (jue alem da requisicao de gado, prejudicou o ter- 
reno pela abertura de trincbeiras e pela situacao anormal que 
provocou, prejudicando a venda do leite, etc.. Alem disso, e pre- 
ciso nolar-se o fato das terras ja cansadas exigirem cuidados es- 
peciais para poderem dar bom rendimento. 

Constatando-se, pois, o inegavel progresso da fazenda em face 
de elementos tao desfavoraveis, temos forcosamente que atribuir 
ao proprietario e a sua inteligente direcao o fato de estar o "En- 
genbo d'Agua" em grandes progressos. Realmente, a direcao do 
Sr. Vilela nao e uma direcao empirica, em que o proprietario en- 
tende somente daquilo que aprendeu com a pratica. 0 Sr. Vilela 
coinpreendeu bem a nccessidade de um fazendeiro ser ao mesmo 
tempo agrbnomo e veterinario e tern se esforcado para penetrar 
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cada vez mais profundamente no conhecimento dessas materias; 
atestam-no os diversos volumes de tratados, manuals e periodicos 
sobre cultura, principalmente de eucaliptos e em maior numero 
sobre a criacao de gado. 

Com essa direcao, a fazenda tern dado sempre bons lucros 
e encaminha-se com seguranca para um progresso certo. 

NOTA — 0 presente estudo e produto da observagao pessoal, embora 
haja sido preciosa a colaboragao do sr. Joaquim Vilela de Oliveira Mar- 
condes, proprietario da fazenda, e de sua filha, srta. Yolette de Oliveira 
Marcondes. 



UM RECANTO DA CANTAREIRA: GOPOClVA 

Maria Galdina A. Xavier. 

A cadeira de Geografia do Brasd, no decorrer de 1943, encaminhou 
sens alunos a rcaliza?ao de pesquizas na regiao da Gantareira, local chelo 
dc intercsse geografico e relafvamente aceessivel nesses tempos de tanlas 
dificuldades em materla de transportes. 

Domina essa regiao a sevra da Canlareira, que faz o papel de mol- 
dura natural da cidade de Sao Paulo, para os lados do norte, alteianda-se 
na linha do horizonte atraves de cristas de altura ui*Iforme, que ultra- 
passam muitas vezes a cota dos 1.000 metros. Constituem-na terrenes muito 
antigos, pre-devoneanos, em que sao abundantes forma?6es da serie de 
Sao Roque (xistos, filitos, quartzitos) e, notadamante, granites. Os grani- 
tes da Gantareira ocupam, de fato, uma vasta area na regiao; assemelhanv- 
se aos de Pirituba, embora os haja de outros tipos (Tremembe, Vista-Ale- 
gre) e forneccm belos exemplos de "matacoes". 

Toda a vertente meridional da serra, voltada para a Capital paulista, 
e regada por uma serie de rios, ribeiroes e corregos, tributarios do Tiete: 
o corrego Mandaqui, o rio Guap'ira, o ribeirao Tremembe, etc. Ghuvas abun- 
dantes, trazidas pelos ventos oceanicos, alimentam esses curses dagua, que 
se mul? plicam sobre as formagoes graniticas. Sao clas, tambem, que ex- 
plicam a presenga da exuberant^ mata tropical que encobre toda a serra, 
virgem em areas enormcs, que o Governo do Estado procura reservar 
cuidadosamente. 

Porisso, e a Gantareira urn dos velhos e mais importantes fornecedo- 
res de agua para a populagao paulistana. De fato, desde 1882, os manan- 
cia's da serra passaram a servir a Capital, gragas aos trabalhos levados a 
efeito por uma empresa fundada d nco anos antes e encampada pelo Go- 
verno Estadual em 1892. Independente disso, numerosas fontes sao explo- 
radas por particulares e fornecem excelente agua, que e vendida em gar- 
rafdes na Capital (come a Fontal's, a de Sao Pedro, a Bandeirantes)." 

Mas a Natureza foi proct ga em relagao a esse recanto das viz. nhangas 
de Sao Paulo: concedeu-lhe um clima admiravel, verdadeiro clima de 
montanha, excelente para todos quantos necessitem de repouso e de ar 
puro. Por isso mesmo, multipEcam-se pela regiao as red dencias confor- 
taveis, proprias para descanso, e os hospilais e sanatorios, sobretudo para 
tuberculosos (Jagana, Mandaqui); e ja houve quern a chamasse "a Suiga 
paul'stana '. . . 

Nessa regiao vive uma populucCio de mais de 22.500 habitantes, dos 
quais 1(5.000 sao brasileiros. Dos elementos cstrangciros, mais da metade 
e constituida de Portugueses (3.S00); seguem-se os italianos (900), espa- 
nhoVis, alemaes, hungaros, russos, japoneses, sirios. Vivem notadamente da 
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agricultura, cm chacaras bem cuidadas, quando nao exerccm sua ativida- 
de na propria Capital. 

As comun'ca^bes com csta fazem-se atraves de linhas de onibus e 
por pequenos trens, hojc sob o controle da Hstrada de Ferro Sorocabana. 
Em 1941, os onibus transportaram 2.5(56.793 passagtvros. ao passo que os 
trenzinhos conduziram 4.404.293! 

Nada mais original do que esse trem liliputiano. com b'tola de 6i0 cm. 
Fit; criado, em 1894, para conduzir o pessoal que servia na Represa da 
serra; mas, desde 1901, V u-se transformado em via-ferrea para passagei- 
ros, embora sob a modesta denominagao de "Tramway" da Cantareira. 
Hoje, seus 35 km. de linhas nao somentc scrvem a regiao de Tremembe e 
da represa da Cantareira, como encaminham-se pela encosta da serra e 
vao alcangar Guarulhos. Embora mal aparelhada, essa pequena via-ferrca 
presta um grande serv'igo a laboriosa popula^ao que ali v've; sens peque- 
ninos vagocs, abarrotados e sem conforto, conduzem diariamente de 12.000 
a 14.000 pessoas. 

Xumerosos aglomerados jxmtilham as encostas da serra, ao longo da 
via-ferrea ou alojados nos vales. Os mais piiorescos .'cam na direfao do 
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norte: Mandaqui, Horto Florcstal, Trcmembe, Cantarejra. Entretantb, mais 
povoado e o trecho de nordeste, que acompanha de longe a calha do Tie- 
te; Parada Inglesa, Tucuruvi, Vila Mazze:, Ja^ana, Vila Galvao, Gopouva, 
Vila Augusta, Guarulhos. 

Po s e justamente uni pequeno recanto dessa encantadora regiao — 
Gopouva, que vai ser focalizado no prcsente estudo, de autor'a da lieen- 
ciada Maria Galdlna Xaviev, da turma de 1943. — A. de A. 

SUMARIO 

I — Introducao. 
II — Aspectos fisicos do lugar: relevo, liidrografia, tdima, ve- 

getacao. 
III — Aspectos humanos: movimentos de populacao, seu 

crescimento, povoamento, ocupacao do solo, comercio, industria; 
vias de comunicacao. 

IV — Conclusao. 

I. INTRODUCAO 

Todo trabalho de pesquisa absorve e entusiasma paulatina- 
mente, e cada vez inais, aquele que o executa. Foi o que acon- 
teceu conosco ueste trabalho. A primeira vez que, depois de uma 
bora de viagem penosa, descemos ua vila de Gopouva, tivemos a 
impressao de que, daquele amontoado de casas velbas e discor- 
dantes, nada havia a dizer. Pouco depois, regressavamos a Sao 
Paulo desanimada. Mas o trabalho precisava ser feito e torna- 
mos a ir e tornamos a voltar la inumeras vezes. Com grande sur- 
preza para nos, nunca se findava o que era preciso ver. E a me- 
dida que iamos conhecendo a vila, compreendiamos a sua vida e 
deixavamo-nos empolgar por ela. Passamos a admirar Gopouva 
e a singeleza de vida dos sens habitantes; compreendemos que 
nao so la, mas em numerosos centros tranquilos que existem a 
margem da dinamica capital de Sao Paulo, vivem os bomens 
uma vida tranqiiila, sadia e quase sem ambicoes. Por isso mesmo, 
sao mais felizes. Compreendemos, t am hem, que aquilo que, de 
inicio, nos parecera apenas um amontoado de casas, tinba uma 
bistoria e que essa bistoria transformava a desordem numa dis- 
tribuicao ordenada, sincrdnica com o ambiente geografico. O re- 
levo e fatores humanos determinaram o tipo de povoamento de 
Gopouva. Vimos tambem que, dentro de suas casas, moram pau- 
listas que pensam, trabalbam e vivem uma vida que e uma con- 
sequencia da que se processa na cidade de Sao Paulo, mas muito 
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diferenle da dos que vivem em Sao Paulo. Compreendemos, em 
resumo, que liavia muita cousa a dizer. 

Ao escrever o trabalho, notamos aqui e all lacunas em nos- 
sas observacoes. Se o tempo fosse muito maior para realiza-lo 
do que aquele que dispuzemos, la voltariamos ainda, inumeras 
vezes, e so entao poderiamos dizer: conbecemos a vila de Go- 
pouva. 

II. ASPECTOS FtSICOS 

O aspect© fisico de Gopouya e de extrema Ijeleza e l)astante 
simplicidade. Uma serie de colinas verde-claro, muito suavemen- 
te onduladas; de um lado o horizonte limitado pelos contornos 
escuros da serra da Cantareira, de outro o olhar se perde no 
infinito, vendo sempre o mesmo verde, sempre as mesmas coli- 
nas, sempre a mesma solidao. O ar e puro e um vento fresco corre 
sempre, dando-nos, nos dias de calor intenso em Sao Paulo, uma 
boa impressao do sen clima e fazendo-nos, nos dias frios, tirltar 
ainda mais. Em qualquer casa encontra-se agua fresca e limpi- 
da, extraida de pocos de 30 metros de profundidade, os mais 
profundos. 

RELeVO. — Infelizmente nao existem para o municipio de 
Guarulbos as cartas aerofotogrametricas em escalas de 1:5.000 e 
1 :10.000, com que Sao Paulo ja conta. E o estudo e muito re- 
gional para que possamos tirar conclusoes baseadas na unica carta 
que existe na prefeitura de Guarulbos. O que podemos dizer e, 
pois. baseado na observacao, feita pela aplicacao de estudos ge- 
neralizados sobre os tipos de terreno onde a vila se ergue. 

Em primeiro lugar procuraremos estudar essa regiao quanto 
a sua origem. Yeremos, em seguida, as rochas constitutivas, para 
depois, com esses dois elementos, estudarmos o relevo atual. 
Yeremos agora as rocbas quanto a origem. 

ORIGEM DO TERRENO. — Sens terrenos parecem perten- 
cer a uma serie de depositos recentes. Sao terrenos argilo-areno- 
sos, de fraca consistencia e cores variegadas. 

Sua disposicao aparece sempre em perfeita borizontalidade, 
formando arquiteturas tabulares. Essa disposicao e a natureza 
das rochas nos levam a classificar a regiao como pertencente as 
camadas terciarias de Sao Paulo. 

Varias razoes parecem indicar que cssas camadas plioceni- 
cas formam as colinas carateristicas do terciario. 

Alem destas colinas, podemos notar em alguns vales da re- 
giao, mas nao em todos (note-se bem), deposicao de um material 
diferente, que perlence ao quaternario. () quaternario aparece, 
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as vezes, tambem, sobre on entremeando as camadas terciarias, 
sendo constituido de areias, cascalbos e seixos rolados. Suas co- 
res sao sempre palidas. 

()s sedimentos, tanto quaternaries como terciarios, sao, na sua 
maioria, friayeis e so localmente sua consistencia e aumentada. 
A mistura de areia e argila apresenta variacoes, das quais pode- 
mos distinguir alguns tipos como: argilas, argilitos, areias, casca- 
lbos e formacoes limoniticas. 

As argilas e argilitos apresentam-se sempre muito plasticos e 
denotam uma evolucao bastante adianlada. Ha, em diversas re- 
gioes, oxido de manganes e oxido de ferro e e segundo a maior 
ou menor porcentagem destes elementos que a rocba apresenta 
nma gradacao enorme de cores. Podemos notar que as cores, as 
vezes, obedecem a uma verdadeira estratificacao. 

As areias aparecem sempre associadas a argila e apresentam 
coloracao amarelada devido ao limonito. 

Os cascalbos aparecem como seixos rolados, com diametros 
de 1, 2 e 3 mm. 

SEDIMEXTACAO. — A presenca de leitos de estratificacao 
indica que houve sedimentacao aquosa. Nao ba fosseis nem ne- 
nbum vestigio de um meio salino e tudo indica uma sedimenta- 
cao de agua doce. A ausencia de material grosseiro elimina a 
bipotese de correntes violentas. Devemos considera-la como uma 
sedimentacao de aguas rasas, com influencia do vento. 

TOPOGRAEIA ATUAL. — Esta surgiu da erosao posterior ao 
movimento epirogenico que se realizou no plioceno. E' um feno- 
meno de grande generalidade em todo o territorio brasileirA 

Devido a natureza plastica das argilas, sofrendo a acao das 
aguas correntes, foi se delineando o relevo que, atualmente, esta 
em adeantado estado de evolucao. 

Nao podemos considerar a regiao como peueplanisada e com 
o ciclo de erosao completamente terminado. Pelo sen aspecto e 
pelo trabalbo que as aguas ainda executam, cremos ser melbor 
considera-la como estando no estado de maturidade. 

Uma vez localizado o relevo e tendo-o estudado regionalmen- 
te, vamos procurar estudar o relevo sobre o qual se ergue a vila, 
isto e, fazer um estudo local tao detalbado quanto possivel. 

Quern vein de Guarulbos, por qualquer d^> duas estradas, no- 
ta a existencia de uma bacia de captacao, limitada ou organizada 
por uma serie de 5 colinas principais. As estradas foram traca- 
das entre o vale e o ponto mais alto das colinas, tanto de um 
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como de outro lado desla bacia. Ela da origem a um corrego 
de importancia tao pequena que nao recebe denominacao alguma. 
Muitos babitantes do lugar desconhecem sua existencia. 

Na outra vertente, e circundada por outras colinas, ha um 
novo corrego. E, por fim, do outro lado da vila, em terrenos per- 
tencentes ao hospital, ba tambem uma nascente. Tres nascentes 
principals ao todo e inumeras secundarias. 

Tratamos, assim, junto com o relevo, da bidrografia. Cada 
uma destas nascentes corresponde a um agrupamento humano 
com certos elementos diferentes. Um volta-se para Guarulhos, 
um para Vila Galvao, outro para o Sanatorio "Padre Bento". Ve- 
remos isto melhor ao estudarmos o povoamento da regiao. 

CLIMA. — Por ser uma regiao vizinba a Sao Paulo, com o 
mesmo relevo e na mesma altitude, nao poderia deixar de ter um 
clima senao identico nos sens detalhes, pelo menos igual nos sens 
aspectos gerais. Como nao ha ali um posto meteorologico. nao 
nos foi possivel estabelecer as provaveis diferencas com precisao. 
E' excusado, pois, falar sobre uma cousa tao generalizada, quando 
o que estamos fazendo e um estudo regional. Diremos, entretanto, 
que nao ba um itnico termdmetro na vila de Gopouva propria- 
mente dita. No Sanatorio ha um engenbeiro, ora internado, que 
se dedica a uma observacao metodica da temperatura e da umi- 
dade do ar. Baseados nesses dados e nas suas palavras e que afir- 
mamos a identidade com o clima de Sao Paulo. Isto e, la como 
aqui, os meses mais quentes sao Janeiro e fevereiro; o mais frio 
e julbo. Pluviosidade maxima nos meses de verao e raramente 
seca absoluta nos meses de inverno. 

As cifras que conseguimos obter sao baseadas em observa- 
coejj, de tres anos feitas em um termdmetro centlgrado de mer- 
cuno e um bigrdmetro de fio de cabelo, marca Acbevet, fabrica- 
cao Vinholi. 

TEMPERATURA. 
Minima absoluta: 1" — em julbo de 1942. 
Maxima absoluta: 40° — em Janeiro de 1942 (?). 
Oscilacao maxima num periodo de 24 boras foi de 16° (mi- 

nima 18" e maxima 34°), observada no verao. 
Temperatura frequente nas manhas de inverno: 5°. 
A oscilacao termica diaria, no inverno, c de 10° a 22°. 
UMIDADE DO AR. — E' ai que notamos maior difereuca com 

o clima da cidkde de Sao Paulo, atribuida pelo observador a di- 
fereuca de localizagao da Serra da Cantareira. 

A cliuva e relativamente hem distribuida durante o ano in- 
teiro. As maximas e minimas absolutas sao respectivamente 98 G 
e 30 G . A variacao quinzenal vai de 40 G a 80' G . 
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Sao esses os unices dados certos que pudemos colher. 
Todos afirmam que, existindo sempre la um vento fresco, nao 

se verificam os grandes calores da cidade de Sao Paulo. Mas isso 
parece ser causado, em Sao Paulo, pela aglomeracao urbana, nao 
sendo um caracteristico climatico. 

VEGETA(^aO. — A vegetacao natural, atualmente, e muito 
pobre. Todos os terrenos incullos acham-se cobertos por um in- 
trincado de arbustos, com mais de 10 especies, segundo verifica- 
mos, vegetacao esta que nao presta para nada. Para combustivel 
e extremamente raquitica, jjara alimentacao do gado e muito agres- 
te, sendo rejeitada. Em alguns lugares, devido a maior pobreza 
da terra on a algum beneficiamento por ela recebido, desapare- 
cem esses arbustos e aparece uma graminea de 20 a 30 cm. de al- 
tura, entremeada, aqui e acola, de especies mais altas. Nestes ter- 
renos pastam as pouco numerosas reses da regiao. 

A populacao fala da existencia de mata devastada ja ha al- 
guma dezena de anos. Se essa mata existiu, o que nos parece 
pouco provavel, devido a natureza do terreno, dela nao ha, en- 
tretanto, boje, o menor vestigio. 

Uma vez estudados dentro das possibilidades do momento os 
aspactos fisicos, vejamos agora o que se pode dizer sobre o bo- 
mem que a habita, sua vida, seus costumes. 

III. ASPECTOS HUMANOS 

Uopouva e considerada um bairro do municipio de Guarulhos. 
Seu nome e originario de uma arvore — Kupa-yba, on seja ar- 
vore-deposito. E' uma alusao a capacidade que tern o tronco desta 
arvore de guardar "em deposito" abundancia de oleo balsamico 
medicinal precioso, para cuja extracao a epoca apropriada e a 
dos grandes calores. 

Kupai (h) a — Kupai {\) a — Kupa(u)\a — K{o) paiwa — Go- 
poi'wa — parecem ser as transformacoes pelas quais a palavra 
passou. 

Se a transfonnacao se verificou no local, nao conseguimos sa- 
ber; o mais provavel, porem, e que a escolha do nome, ja assim 
transformado, tenha sido feita arbitrariamente. A vila esta situa- 
da entre o parque balneario da Vila Galvao e a sede do Munici- 
pio, distando deste 1.200 metros e daquele 2.500. 

Foi fundada em 1914 e, a principio, tomou grande impulso 
devido a "Companbia de Melhoramentos de Gopouva", que com- 
prou grande area de terrenos, loteados e vendidos em prestacoes, 
tendo havido grande procura devido as boas condicoes de com- 
pra. Eram baratos por eslarem longe da capital. Essa grande pro- 
cura teve como causa o facil acesso a Capital por estrada de ferro; 
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o "Tramway" da Cantareira, entao inaugurado, e por estrada de 
rod a gem, via Guarulhos. 

Gopouva progredia diariamente; casas de dtima construcao. 
que ainda hoje ali se encontram, foram levantadas. Havia a preo- 
cupacao de luxo na arquitctura. 0 bairro prometia e mais ruas 
foram tracadas. Surgiram, entao, a capela, o armazem, o bar e 
campo de futebol. Em 1929, apenas 15 anos depois da sua fun- 
daeao oficial, Gopouva ja tinha na parte da zona urbana lum - 
nacao publica e particular. Eis que, em 1930, foi o Sanatorio "Pa- 
dre Bento" erguido em zona do perimelro urbano, sanatorio este 
destinado a abrigar os que sofrem do mal de Hansen. Com a 
construcao do Sanatorio houve uma modificacao total no ritmo 
do progresso da vila, a que faremos referencia ao tratar dos mo- 
vimentos de populacao. 

O tracado da vila obedeceu a um piano, idealizado e executa- 
do pela companhia proprietaria dos terrenos. A essa causa deve 
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ser atribuida a sua planificacao geral, que pode ser notada na 
carta da pag- 41. 

Em Gopouva, todas as ruas sao bastante largas, retas e se 
cruzam formando quadrilateros que, quando o relevo permite, 
sao quadrangulares ou retangulares. Notamos, tambem, que os 
quarteiroes, quanto ao sen tamanbo, podem ser considerados como 
grandes na parte norte da vila e pequenos em sua parte sul. A 
esse maior ou menor tamanbo dos quarteiroes corresponded um 
determinado tipo de propriedade. Assim, vamos encontrar, nos 
quarteiroes pequenos, o que poderiamos cbamar de propriedade 
urbana e, nos grandes, um tipo de propriedade de transicao en- 
tre a regiao urbana e a rural, que sao as pequenas cbacaras e gran- 
jas de recreio ou mesmo de moradia. E' preciso notar que a u^nica 
distincao que podemos fazer ai entre propriedade rural ou urbana 
e sobre o modo de ocupacao do solo. Nao nos e possivel, por 
exemplo, usar o criterio de densidade de populacao, pois e fraca- 
mente povoado e seriamos levados a incluir um pedreiro que tra- 
balha nas construcoes de arranha-ceus em Sao Paulo como um 
individuo ruralista. Desta forma, uma serie de criterios foram 
eliminados e adotamos, por fim, o seguinte: o modo de ocupacao 
do solo. Se o proprietario vive da producao da terra, isto e, plan- 
ta legumes, hortalicas ou frutas, sua propriedade e rural. Se pelo 
contrario o morador, embora plante para si, tern uma atividade 
relacionada com um centro urbano, e um proletario e podemos 
considerar sua casa como uma resideneia urbana. Um conjunto 
de residencias de homens com profissoes liberais, operarios, es- 
criturarios, enfim todos ligados a uma atividade urbana, e uma 
zona urbana, embora suas casas apresentem-se dispersas. 

Em Gopouva, sob esse ponto de vista, podemos distinguir a 
zona urbana e a zona rural, as vezes nitidamente, outras se enlro- 
sando no espaco. 

De maneira geral, podemos dizer que a propriedade urbana 
se coloca nos dois nucleos mais antigos da cidade ou seja nas 
partes elevadas das colinas, em que estao a estacao e a fabrica; 
e que a propriedade rural, alias, muito menos numerosa, esta nos 
vales, nas zonas mais distantes da estacao. 

Essas duas zonas, que acabamos de citar, nao tern a mesma 
idade. 

A mais anliga se extende proxima a estacao e, boje, e i.ma 
zona decadente devido a proximidade do Sanatorio. As casas, 
grandes, luxuosas, cercadas de jardins, estao vellias e maltrata- 
dcs. Aparecem, mesmo, algumas casas assobradadas. A zona pro- 
xima a fabrica e a igreja e a progressista. Ali as casas sao ainda 
mais espalbadas, embora ergam-se aqui e acola casas novas, in- 
dicando ([ue e este o trecho em que se faz o crescimento da vila. 
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Quanto ao tipo de eonstrucao local podemos notar, alem das 
casas tipicas do proletario paulista, bem conhecidas, algumas de 
tipo nordico. Traves de madeira escura enfeitam a fachada prin- 
cipal, pintada geralmente de amarelo claro on branco. T'eto e 
telhado nuiito inclinados, permitindo a existencia de um sotao 
com abertura para a rna, janelas floridas, eortininhas brancas, 
jardins caprichados. Sao casas babitadas pela gente mais abas- 
tada de um antigo niicleo alemao. 

POPULACAO. — A populacao foi calculada pelo Sr. Alvaro 
Silva Junior, agente municipal de Eslatistica do municipio de 
Guarulhos, em 980 babitantes aproximadamente, na vila, e 884 
no Sanatorio. Aquela populacao resultou de uma imigracao cons- 
tituida por elementos helerogeneos, entre os quais, alem de bra- 
sileiros, podemos salientar alemaes, sirios e italianos. Depois de 
20 an os de rapido progresso houve a "debacle", devido as causas 
ja estudadas. A Companhia faliu. Houve um periodo de emigra- 
cao rumo a uma vila proxima e promissora; Vila Galvao, que 
recebeu esses elementos e progrediu, enquanto que Gopouva quase 
nao lograva subsist!r a essa crise. 

Em Gopouva ficaram aqueles que, sendo muito pobres, nao 
pcdiam perder o terreno e a casa, as vezes com tanto sacrificio 
adquiridos. Ficaram tambem os ambiciosos e os que sobrepoem 
interesses econdmicos aos pessoais. Vemos que os babitan- 
tes antigos do lugar sao muito raros e compoem-se de sirios 
ou pessdas sem recursos ainda hoje. Esses sirios, sendo comer- 
ciantes, perderam um mercado, o dos moradores do lugar, mas 
ganharam outro. tambem bastante lucrativo, representado pelo 
gasto das pessoas que vao visitar os parentes no hospital. Outros 
sao comerciantes em Sao Paulo, mas continuam residindo la. A 
maioria emigrou e houve os que chegaram a demolir casas recem- 
construidas para aproveitar o material e reedifica-las noutros lu- 
gares. Os mais abastados abandonaram simplesmente a moradia, 
nunca mais voltando a por os pes naquele lugar; vemos, entao, 
um aspecto interessante: casas dtimas com lindos pomares, jar- 
dins abandonados, babitadas por "zeladores" que nada pagam 
nem recebem e que procedem como se fossem donos do lugar. 
E a sua frase e sempre a mesma: — "O patrao ha 12 anos nao 
vein ca; as vezes escreve, mas e raro; ele nao se interessa por isso; 
quando ha f'ruta boa, mandamos as vezes uma frutinlia para cle 
provar..." 

Atuahnente (iopouva crest e outra vez, nao mais naquele ritmo 
de outrora, mas com muita lentidao. As causas deste ressurgi- 
mento sao multiplas e conjugadas. Em primeiro lugar, a cxisten- 
cia da estacao de estrada de ferro, ficilitando as comunicacbes 
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01 () ' ao de terrenes que permaneciam extrema- 
mente baratos em comparacao aos terrenos <ie outras estacoes. 

Quando nao se trata de adquirir um terrene, mas siinples- 
- a lugsi i «na casa, ha tain hem em (lepoiiva a vantai>eni 

de prece sebre todas as outras regioes. A causa desle baixo pi ece 
ja nos e conhecida. 

Poclenios iluslrar <> que dissemes com dels exemplos tipices. 
Visitamoi uma chaeara um pence afastada da eslacao com 

uma placa a perta — "Chaeara Carvalhe", entrada em estilo ele- 
gante, a frente limitada per plantacao de pinheiros muite bem 
pedades, 9.000 m2, plantacao de videiras, pereiras e laranjeiras. 

f / > 

/ / 

Foto n. 1 — Gopotiva: aspect: parcial. 
alu • i a um advegado (que trabalha em Sao Paulo) por Cr.S 
100,00!! 

) isitainos uma outra, proxima a eslacao, geminada, porem 
com Jardim e quintal, cuje aluguel era de Cr.| B0,00. 

Esta e a principal causa do lenascimente da vila, que atual- 
mente possuc 980 habitantes, 197 casas no perimetro urbane e 100 
casas for a do perimetro central. 

A zena de maier agrupamento e a rua que sai da estacao e 
prossegue cento estrada para Guarulhos. Mesmo assim (come 10- 
demes verificar pela fo(egrafia) r s casas nao sae cm grande mi- 
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mero e a rua propriamente dila e constituida por 2 quarteiroes 
apenas. Ao todo ha ai 8 casas de frente, cujos moradores se de- 
dicam ao comercio, e algumas edificadas denlro do terreno com 
jardim na frente. E' nestes predios que se localiza quasi todo o 
comercio da cidade. A fotografia mostra-nos tambem a instala- 
cao da rede de eletricidade e os focos de iluminacao da rua. 
Esta nao e calcada, como nenhuma das la existentes. Ha, por em, 
uma turma de conservacao. 

Ai estao estabelecidos um barbeiro, 2 emporios (proximo ao 
hospital ha um terceiro), uma quitanda, uma oficina mecanica, 
um dentista, uma casa de "snooker", uma casa de loteria. Os pre- 
dios sao todos como o que aparece no primeiro piano: edificios 
sem divisoes internas, cobertos com telhas francesas, os mais no- 
vos, portuguesas os mais antigos, com duas portas abertas para 
a rua. Entre um predio e outro, muitos metres de terreno cober- 
tos por vegetacao bostil e pobre, que cresce livremente. E assim 
e a vila: uma sucessao de casas e campo; para se ir de uma casa 
a outra, frequentemente, e necessario caminhar 300 metros. En- 
tre sens edificios mais importantes estao a estacao de estrada de 
ferro (da qual falaremos ao tratar dos transportes), a igreja e 
o predio onde funciona o grupo escolar, que era antes o salao 
de festas e boje, as vezes, ainda serve como tal. 

A igreja apresenta um aspeto muito pitoresco, pois ergue-se 
sozinha, isolada no alto de uma colina. E' de construcao recente 
e bem conservada. Muito clara e enfeitada, mas sem luxo, 
o que retrata as possibilidades econdmicas dos paroquianos. Nao 
ba paroco e e um sacerdote de Guarulhos que vai rezar a missa 
domingueira. E' o unico centro de reuniao continua da popula- 
cao, Existe uma associacao para mocas e uma para criancas. As 
mocas, de manha, vao a missa e, a tarde, a reuniao on ao cate- 
cismo. Os rapazes reunem-se com trajos domingueiros no "snoo- 
ker" : as vezes, um toca um pouco o violao. E assim passa-se o 
dia de descanso. 

Os mais favorecidos e, principalmente, as criancas, vao de 
vez em quando a "matinee" do cinema de Guarulhos; meia hora 
de caminhada ou uma viagem pelo trenzinho, nao importa, qual- 
quer meio serve para realizar uma cousa que dara tanto prazer. 
Enfim, ha ainda uma pequena minoria de familias cujos filhos 
ou as vezes a familia inteira, vein passear em Sao Paulo todos 
os domingos. Essas constituem, naturalmente, a nata da sociedade 
de Gopouva. 

A vila, porem, nos domingos, e muito animada, pois recebe e 
hospeda por algumas boras uma multidao vinda de muitos lados, 
as vezes de longe, do interior, para visitar os parentes internados 
no hospital. O diretor deste calculou em mais de mil os que vein 
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no ti-enzinho aos doniingos. E' gente que chega disposta a gas- 
tar e os Ijares e armazens preparam sanduiches e petisqueiras, na 
certeza de que a feria sera compensadora. Com a nova lei, al- 
guns fiearam prejudicados mas nao demoraram em abrir ao lado 
um pequeno bar que jjossa funcionar aos domingos. 

Xa escola ba 10 alunos ao todo; funciona numa unica sala. 
antigo salao de baile do lugar, com 4 amplas jauelas e com es- 
paco sobrando. Quase todos os alunos estao sentados sdbre car- 
teiras escolares de 2 lugares. Mas nao ba carteiras para todos e 
uma turma se reveza em bancos de caixao. A professora afirma 
que todas as criancas da redondeza frequentam a escola e que os 
pais procuram faze-las freqiientar desde que suas possibilidades 
econdmicas o permitam. Xao ba, pois, criancas analfabetas no 
perimetro urbano, o que pude constatar por "enquetes" ligeiras, 
i'eitas depois de longa prosa fiada. A escola nao possue 4.° ano e, 
por isso, jnuitas criancas se deslocam diariamente para Guaru- 
lios on Tucuruvi, afim de cursa-lo. 

O que nos admirou muito, porem, foi o aspecto saudavel de 
todos os alunos, bem como as suas roupas muito limpas, bem 
conservadas, denotando sobriedade. Fui instintivamente levada a 
fazer comparacao com as classes que deparamos ao visitar, certa 
vez, um grupo da Bela Vista, onde as criancas na sua maioria eram 
jialidas, paradas, denotando extrema debilidade, o que atribui- 
mos ao fato de muitas delas morarem em poroes sem luz ou em 
babitacoes coletivas. 

A esse fator hahitacdo podemos tambem acrescentar o da ali- 
mentacdo, jiois o proletario que paga pouco pelo aluguel tern 
mais dinbeiro para comprar alimento e tambem porque numa 
casa com quintal, sempre ba uma plantacao (pie ajuda a alimen- 
tar sem gasto. 

Entre os alunos notamos 22 filbos de brasileiros, 6 de italia- 
nos, 4 de japoneses, 3 de sirios, 3 de Portugueses, 1 de alemao e 
1 de espanhol. 

E' preciso notar que a escola rural foi aberta quando o go- 
verno obrigou o fechamento duma escola alema, que entao exis- 
tia; por este motivo, os pais alemaes retiraram sens filbos desta 
escola, mandando-os estudar, os que podem, em Sao Paulo. 

Tirando essa ])arte escolar, a vida intelectual e comjiletamen- 
te nula. Ficamos, na realidade, surpreendidos com a rudeza dos 
moradores, tanto mais quando, bavendo acompanbado colegas a 
outros lugares, piKlemos esfabelecer comparacoes. Com excecao 
dos livros escolares, nao ba um unico livro a venda, nao ba um 
itnico babitante que possua biblioteca e, dos que pertencem ao 
nucleo central, so um medico, antigo residente no lugar, dedica-se 
a alguma Jeilura. 
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Ao fato de morarem nas adjacencias (ie um Sanatorio para 
leprosos, atribuimos a extrema desconfianca que revelam. 

Aste fator psiquico torna-os ate hostis, apezar de quererem 
receber com amabilidad'e. Uma rudeza extrema, acima da nor- 
mal na nossa zona suburbana, e o traco que temos que deixar 
aqui bem marcado. 

Mesmo o cinema e muito pouco freqiientado. Houve uma di- 
ficuldade enorme para, conversando com os antigos residentes. 
faze-los falar sobre a vila antiga, progressista e animada, com 
circulo social, pois parece-nos ([ue querem encerrar para sempre 
este passado morto. Enfim, conseguimos saber o pouco que aqui 
deixamos. 

Em estreita interdependencia com esse agrupamento que aca- 
bamos de descrever vive um outro grupo bumano, constituindo a 
metade do total de habitantes da vila. Sao os 884 hansenianos 
internados no "Padre Bento". ftste agrupamento e anormal e pre- 
cinde de causas economicas ou geograficas, que o justifiquem. En- 
tretanto, ele rei)resenta um esteio economico para a Vila, pois 
muitos dos sens habitantes ai trabalham. 

Yejamos agora a parte economica de Gopouva, sen comer- 
cio, sua industria, sen meio de vida. 

YIDA ECONOMICA. — Ja dissemos que Gopouva pode ser 
considerada, antes de tudo, um centro de atividade urbana, li- 
gado a Capital principalmente, e a outros nucleos de povoamento, 
em segundo piano. 

Afirmamos isso baseados numa estatistica feita entre os alu- 
nos da escola e uma "enquete" feita em algumas casas do lugar. 
Na escola, interpelamos 27 alunos, dos quais 16 tern pais que tra- 
balham fdra e tomam o trem diariamente; 5 cujos pais traba- 
lham em Gopouva como barbeiro, cbacareiro, guarda-cbaves do 
trem, operarios da fabrica de rendas, pedreiro; e 6 no Sanatorio. 

Por essa estatistica, embora feita em numero muito pequeno, 
pcdemos ver quais sao os sustentaculos econbmicos do lugar. 

IXDuSTRIA LOCAL: A FABRICA DE RENDAS. — Esta fa- 
brica tern um capital de Cr.f 355.000,00. Emprega como materia, 
prima fios de algodao — 6.875 Kg.; fio de rayon — 216 Kg.; vis- 
cose vegetal, crina vegetal e elastico — material esse importado 
de Sao Paulo, por estrada de rodagem, em caminboes proprios. 

Ela fabrica anualmente: 

Rendas de algodao — 1.090.651 ms. no valor de Cr.| 360.000,00 
Rendas de rayon — 107.976 ms., no valor de ... Cr.f 32.392,00 

Possue 26 teares de rendas e 12 de trancas, 2 espuladeiras e 
1 passadeira, 9 motores eletricos com 42 H.P. 
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A fabrica esta instalada num ample predio, com 13 janelas 
continiias laterals e sem divisoes internas de tijolo. 

0 capital al empregado esta assim distribuido: 

Dispoe de 40 operarios, lodes residentes em Gopouva, 20 ho- 
mens e 20' mulheres. Funciona dia e nolle, estando os operarios 
divididos em 3" turmas. 

Possue 2 empregados de escritorio, que residem em Sao Pau- 
lo. Sabendo que em Gopouva ha 197 casas, podemos compreen- 
der a importancia que a fabrica tern para a economia do lugar. 

Os me.-cades compradores sao (dados de 1942) : 

Sao Paulo   Cr.f 405.509,00 
Rio de Janeiro   Cr.f 107.036,70 
Belo Horizonte   Cr.f 22.092,30 
Baia   Cr.f 11.720,40 

A exportacao para qualquer lugar parte de Sao Paulo, vindo 
ate aqui a mercadoria em caminhoes particulares. 

Alem desta fabrica, a industria e quasi nula. Existem duas 
oficinas mecanicas; uma com otimo maquinario, mas que se li- 
mita a pequenos concertos; outra de pequena importancia. E ha 
a pequena industria domestica, como a de costura, fabrica de flo- 
res artificiais, etc. 

COMeRCIO. — E' quasi nulo. A estacao nao exi^orta carga 
alguma. As necessidades dos moradores sao supridas pelos 2 ar- 
mazens; nao ha lojas, pois as compras de maior importancia sao 
feitas em Guarulhos. Ha um unico produto que sal para Sao Pau- 
lo; os ovos, produzidos em grande escala ])or uma granja de ja- 
poneses. As vezes saem mais de 3.000 num so dia. 

AGRICULTURA. — Podemos considerar as 100 casas situa- 
das fora do perimetro urbane como propriedades agricolas, sen- 
do precise notar, entretanto, que, estando situadas de maneira 
extremamente dispersa e sem nenhum veiculo que sirva para fa- 
cilitar o trabalho, nao nos foi possivel visitar nem uma terca 
parte desse numero; e faco essa afirmacao per extensao as casas 
que visitei. 

As plantacoes de hortalicas e legumes existem nos fundos dos 
vales, onde a terra e boa e onde ha agua nepessaria para a cul- 
tura, Onde existe a cultura do solo, o corrego torna-se humani- 
sado pela drenagem de suas margens, geralmente inundaveis no 

Em terrenos e edificios 
Em instalacoes   
Diversos   

Cr.f 344.765,30 
Cr.f 139.502,70 
Cr.f! 12.000,00 
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periodo da cheia, aprofundamento do lei to e protecao daquelas 
com troncos de arvores e galharia, afim de evitar o desbarranca- 
mento. 

Na fotografia vemos uma destas propi iedades, num exemplo 
hem caracteristico. 

Nela podemos verificar que a propgiedade se extende da meia 
encosta ao fundo do vale, dando sua frente para uma estrada. 
A casa e, relalivamente ao tamanho da propriedade, muito con- 
lortavel, assobradada, coberta de telbas francesas. Yemos al que 
o esgoto ou lossa, melhor dizendo, fica numa casinha isolada (a S 
esquerda), pequena e sem o aspecto de limpeza da casa de mo-P 
radia; sem reboco, com uma porta meio estragada, eufim, mos-5 

Foto n. 2. — Uma propriedade agrlcola. 

trando que os residentes nao se preocupam com esse aspecto bi- 
gieuico. 

A plantacao e bem orgauisada e abrange diferentes culturas. 
Enqqaiito a das terras do lado esquerdo da fotografia ja estao em 
fralxco crescimeiito, as do lado direito estao em preparo. Com 
essa alternancia, sen morador tern sempre alguma cousa que ven- 
der durante o ano. 

vemos tambem, uum pequeuo espaco, a existeucia de arvores; 
e um poinar. A fotografia tambem nos mostra o isolamento da 
propriedade e como esse quadrado de terra cultivado e excecao 
na paisagem agreste. No primeiro piano, vemos a pobreza da ve- 
getacao natural, mas percebemos que no fundo do vale ela se tor- 
na inais rica e exuberante. Ao fundo, um corte marca a estrada 



Boletim de Geografia — N.0 1 51 

que segue para Guarulhos e, no ultimo piano, vemos, muito inde- 
eisos, os contornos da serra da Cantareira. 

A producao de legumes e geralmente consumida no proprio 
local on em Guarulhos. Com mais raridade encontramos algumas 
propriedades que produzem para S. Paulo, vendendo aqui no mer- 
cado. Essas geralmente possuem uma carroca e um ou dois ani- 
mals e nela trazem a sua producao e levam-na de volta carregada 
de cousas necessarias a casa, pois os armazens de Gopoiiva ven- 
dem muito caro. Saem as 3 horas da manha para chegar no mer- 
cado entre 5 e 6 horas; negociam e, ao meio-dia, estao de volta 
com a carroca carregada com nova carga. 

Essa viagem e feita, segundo a epoca do ano, uma ou duas 
vezes por semana e, em nao poucas propriedades, e a mulher que 
a realiza, pois o marido nao pode ahandonar o trabalho do campo. 
As casas que possuem animais (e quasi todas o possuem) reco- 
Ihem cuidadosamente seus excrementos para a adubacao do solo. 
Algumas dispoem de uma ou duas vacas leiteiras, que ficam sol- 
tas no campo aberto; e este o unico gado que existe na regiao, 
nao havendo nenhuma propriedade pastoril. 

Alem desse aspecto, ha um muito comum na regiao — a 
plantacao de arvores frutiferas, principalmente videiras, perei- 
ras, laranjeiras e caquizeiros. A terra e boa e nao precisa de es- 
terco, salvo para as laranjeiras que, quando nao estercadas, dao 
frutos acidos. 

Visitamos um desses pomares, cuja proprietaria e uma velhi- 
nba portuguesa, a quern a idade nao abateu. Cria 5 netos com 
o produto da venda das frutas no mercado. E' a proprietaria do 
lugar e nao quer vende-la por preco algum... A casa em que 
habita e grande, alta, com porao babitavel e grandes janelas. O 
porao e usado para deposito das frutas e de utensiios de lavoura. 
A fruta e transportada em grandes cestas, dab para o mercado. 

Esse tipo de propriedade e mais frequente do que os de bor- 
talicas e legumes, pois ao passo que as frutas dao hem em qual- 
quer terreno, esses ultimos so podem ser cultivados com sucesso 
em areas muito restritas, no fundo dos vales. 

VIAS DE COMUNICAQAO. — Sob este aspecto, o lugar apre- 
senta-se muito bem servido, em consequencia da sua propria loca- 
lizacao, muito proximo a Guarulhos e da sua origem, idealizado 
e planificado, como foi, sob os auspicios de um rapido crescimen- 
to. Houve uma planificacao que abrangeu todo o terreno a par- 
tir de Guarulhos ate Gopouva. 0 que deveria ser rua, tornou-se 
estrada; as ruas transversais foram abandonadas, mas onde quer 
que baja uma casa vemos que essas ruas secundarias sao conser- 
vadas. 
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(iracas a isso, todas as propriedades sao servidas por boas 
estradas, que confluem para as linhas-tronco, dirigiudo-se estas 
para Sao Paulo ou para {.uarulhos. As principals sao duas, as 
quais ja nos referimos e que seguem a meia eucosta, em dois 
bracos, indo dar uma diretamente no centro da cidade e outra 
ja na estrada que se dirige para Sao Paulo. Ha ainda a estrada 
que vai para Sao Paulo, passando por Vila Galvao; nesta, ate o 
ano pass a do, corria uma linlia de onibus, suprimida pela t'alta 
de gazolina. 

Tais estradas sao trafegadas pelos caminboes da fabrica, do 
Sanatorio e pelos veiculos que trazem de Sao Paulo tudo o que 

no local se consome. Como as tlistancias sao muito grandes, os 
armazens para servir a freguesia sub.stituiram como meio de 
transporte a bicicieta, tao usada em S. Paulo, pela "cbarrete" pu- 
xada por um cavalo, que lica o dia inteiro parada a porta. De- 
sempenbam, lambem, papel imporlante na vida rural do lugar. 
como meio de transporte, as carrocas de duas rodas, puxadas por 
um ou mais animais, as quais ja me referi. () cavalo nao e quase 
usado como meio de transporte, a nao ser como animal de tracao. 

Foto n. 3. — A estagao de Gopouva. 
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A ESTRADA DE FERRO. — Sens trilhos alcancaram Gopou- 
va em 1918, ficando a principio estabelecida ali uma parada. Com 
o movimento sempre crescente de passageiros tornou-se necessa- 
ria a construcao de uma estacao, que foi inaugurada solenemente 
a 31 de dezembro de 1922, as 9 boras da manha. 

Eoi na mesma data aberta ao Irafego publico. Esta situada 
entre os quilometros 17 e 18 do ramal de Guarulbos e sua cons- 
trucao, autorizada pelo Dr. Hcitor Penteado, Secretario da Agri- 
cultura, foi feita pelo governo do Estado, sob imediata fiscalisa- 
cao do dr. Jose Carlos de Almeida Torres Tibagi, entao enge- 
nheiro cbefe do "Tramway" da Cantareira. 

Essa estacao e construida de madeira e possue 3 salas. Uma 
de venda de bilbetes. um deposito de carga e um W. C. muito 
l^ern instalado. 

Os trens levam lli34' de Tamanduatei a Gopouva e 13' de 
Guarulbos a esta estacao. 0 movimento de trens diarios e o se- 
guinte: 

Chegadas de Sao Paulo: 6b 19' — 9b 34' — lib 28' — 13b 23' 
— 14b 55' — 17h 31' _ 18h 40' — 19b 49' — 20b 22' — 22b 07'. Por- 
tanto, 10 trens diarios ao todo. 

Partida para Sao Paulo e conseqiientemente cbegadas de Gua- 
rulbos: 4b 23' — 5b 23' — 5b 57' — 6b 53' — 7b 50' — 10b 06' — 
12b 09' — 14b 18' 15b 53' — 18b IT — 19b 24'. 

O movimento de passageiros durante o mes de Janeiro de 1943 
retrata o que falamos sdbre a vida economica do lugar; grande 
nnmsrq de familias vivem do trabalho feito em S. Paulo: 

X.° DE PASSAGENS 
DESTINO 2.a classe Ea ctasse 

(idaevolta) (ida e volta) 
Tamanduatei   1.012 351 
Tucuruvi   50 28 
Vila Galvao   171 12 
54la Augusta   86 4 
Guarulbos   106 25 

Essas cifras, por si so, simbolisam os centros de atividade eco- 
nomica do lugar e dispensam qualquer comentario. E' precise 
acrescentar que muitos passageiros viajam com passe e outros com- 
pram passagem simples, regressando no dnibus de Guarulbos on 
outra conducao qualquer. As passagens de l.a classe correspon- 
dem aos medicos do Hospital e escriturarios, que antes do racio- 
namento eram transportados por um dnibus particular e, agora,, 
servem-se da estrada de ferro. 
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CONCLUSAO 

Kin conclusao, podemos dizer que Gopouva e unia aglomera- 
cao suburbana econdmicamente dependente de S. Paulo e resul- 
tante da propria econoniia e do desenvolvimento desta cidade. 

Podemos tambem considera-la como um agrupamento anor- 
mal, em consequencia da construcao do Sanatorio. Dos sens qua- 
se dois mil habitantes, a metade ali vive abrigada pelas circuns- 
tancias e completamente isolada do nosso mundo, ou melhor, do 
mundo economico, social e geografico. Vive uma vida a parte, 
que acaba na cerca ou no valado que separa o Sanatorio da 
vila de Gopouva. 

A outra metade se esforca por viver uma vida normal, inas 
nao consegue esquecer que e vizinba prdxima de bansenianos e, 
por isso mesmo, torna-se desconfiada e... quasi anonnal. 

Entretanto, podemos dizer que Gopouva venceu esse complexo 
e comeca a se deseuvolver normalmente, embora com um pouco 
de atrazo em relacao as aglomeracoes congeneres. 



RECONCAVO DA BAiA 

Aroldo de Azevedo. 

Entre os cursos lecionados em 1942, figurou o referente ao Reconcavo 
baiano, uma das mais interessantes regioes brasileiras, quer sob o ponto de 
vista gcografico, quer sob o ponto de vista historico e sociologico. 

Resum;ndo-o aqui desejamos, apenas, oferecer aos estudiosos da geo- 
grafia do Brasi) lima "mise-au-point" do que existe de essencial sobre essa 
regiao de nosso pais, a respeito da qual a bibliografia e vasta, embora os 
estudos estejam muito disperses. — A. de A. 

Trata-se da porcao de territorio que se extende ao redor da 
baia de Todos-os-Santos, na costa oriental do pais, servindo ni- 
tidamente de transicao enti'e o Nordeste e o Leste brasileiros. Fi- 
siograficamente, prende-se muito mais ao Nordeste; basta lem- 
brar que e ali abuudaute o solo de "massape" e que os "tabolei- 
ros" terciarios constituem importante elemento da paisagem visi- 
nha a baia. Culturalmente, porem, carateriza-se por sua fisiono- 
mia propria: apezar de suas culturas canavieiras e sua forte por- 
centagem de elemento negro na populacao, o Reconcavo tern no 
fumo sua principal riqueza, como ja possue algumas sondas de 
petroleo qne anunciam uma paisagem totalmente diversa, para 
anos talvez nao muito afastados. 

A BAIA DE TODOS-OS-SANTOS 

Esta importante reintrancia do literal brasileiro e constitui- 
da, na realidade, por tres baias, que apresentam 200 km. no sen 
contorno total e chegam a penetrar cerca de 80 km. pelo conti- 
nente a dentro. Logo a sua enlrada encontra-se a extensa ilba 
de Itaparica, que muito se aproxima da costa ccidental, forman- 
do assim a primeira porcao da baia. Mais para o interior exis- 
tem (liversas ilhas menores, provavelmenle um antigo delta flu- 
vial. que servem para formar, tambem com a costa ocidental. a 
segunda porcao da baia. A terceira porcao, finalmente, acha-se 
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cnlie a illia dc Itaparica e a costa oriental: e o trecho niais pro- 
fundo e onde se encontra o canal de acesso. Chama a atencao, 
em todo o litoral do Reconcavo, a presenca de numerosos estua- 
rios fluviais, largos e alongados, que dao uni aspecto tipico de 
costa de "rias"; entre esses estuarios, destaca-se o do rio l^ara- 
guassu, que alcanca a baia por entre margens escarpadas. 

Trata-se de uni local de grande beleza panoramica, nao sen- 
do exagero dizer-se que sens encantos podem ser coniparados aos 
da baia de (iuanabara. 

GEOLOGIA DO RECONCAVO 

De cada lado da regiao cm estudo, existeni terrenes cristali- 
nos, muito ricos em gnais. 

No meio, aparecem sedimentos mais recentes, que datam do 
cietaceo e tambeni do terciario. 

Os terrenes cristalinos, que surgem tanto a leste Como a 
oesle, mergulbam mais on menos abruptamente, indicando posi- 
tives sinais <la existencia ali de um "graben" on fossa tectonica. 
A cidade do Salvador acba-se colocada. em parte, sdbre um dos 
"borsts" dessa fossa. 

Diretamente sobre lais terrenes, vieram asscntar-se sedimen- 
tos secunddrios, datando do cretaceo. ricos em folbelhos, arenitos, 
calcareos, conglomerados. Sao os folbelbos o elemento que me- 
Ibor caraterizam tais terrenes; apresentam-se quasi sempre de cor 
escura, sue mais on menos espessos e ocupam largas extensoes. 
0-3 areirtos aparecem impregnados de petrdleo e cbegam a for- 
nec; r alguns depdsilos de linbito. Tais terrenes acham-se enco- 
berics por terrenes mais recentes junto a baia (em sua margem 
ocidental, na ilba de Itaparica), mas afloram a margem oriental 
e, sobretudo, mais para o norte. Constituem a cbamada serie 
"Baia", de Nicolay, on a "serie do Reconcavo", segundo a deno- 
minacao proposta por Teodoro Sampaio. 

.1. C. Brainier imaginou uma simples sedimentacao cretacea. 
Os recentes estudos de Avelino de Oliveira e Pedro de Moura le- 
\am-noi a conclusao de que, apos essa sedimentacao, os depdsi- 
tcs foram fortemente comprimidos pelas massas cristalinas, dan- 
do nascimento a dobras e falbas. 

Sdbre esses terrenos do cretaceo e niesmo sdbre o cristalino, 
assentaram-se, em largos treclios, sedimentos tere'drios, de origem 
jdiocen'ca, ricos em argilas, arenitos grosseiros de "facies" sub- 
aereo e caiuas ferruginosas. Constituem a cbamada "serie das 
Ban eiras", que domina a margem ocidental, a ilba de Itaparica 
e o interior. 
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Corte geologico da baia de Todos-os-Santos (Branner). 

I opograficanieute, a regiao cretacca e Icvcmente ondulada 
enquanto a regiao lereiaria oferece belos exemplos de "tabolei- 
i os , muitas vezes bastante erodidos e apresentando morros em 
meia-laranja (1). 

AS ORIGENS DA BAIA DE TODOS-OS-SANTOS 

" 1 'ia '® 1'>(!< -os-hantos tern todos os caracteristicos 
de urn a tossa tectonica. Com o desabamento ali verificado, pas- 
sou a realizar-se mn forte trabalho de sedimentacao, provavel 
meute porque ua regiao veio a existir uma lagoa, na qua! os rios 
lancaram sens materiais carreados. Dai os grandes depositos ar- 
gilosos que hoje se apresentam sol) a forma de folhelhos, surgi- 
(os ao pe dos horsts cristalinos. Posteriormente, vieram a 
aeumuSar-se as argilas do plioceno. Mas o embasamento nao tar- 
dou a ceder de novo, seguindo a velha linha de falbas; o resul- 
tfdo desse outro desabamento foi a invasao realizada pelas aguas 
do oi eano e a tormacao da atua! baia, com o sen asijecto de uma 
grande "ria". 

O CLIMA E OS SOLOS 

''J ' ^ooncavo pods ser classificado como troijical 
do tipo semi-umido mai dimo, segundo a classificacao Morize- 
J.elgadp D). A temperalura media anual pode ser considerada 
de 24 .o, sendo >evereiro o mes mats quente (2l)0,l em media) e 
jullio o mats uesco (Jd ,2), o que serve bem para mostrar que a 
a ipli ,de e minima. As cluivas caem em media a razao de 1.700 
a 2.0{;0 mm por ano, sendo .mais frequentes no outono e comeco 
do inverno (de abril a agosto). Durante o verao, os ventos do- 
minantes sao os aliseos de XE; nos meses mais frescos, dominam 
(-s aliseos de SE. Os ventos do quadrante W sao mais raros che- 
gando ate ali sob a forma de tufoes, acompanhados de trovoadas 
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()s terrenos cretaceos forneceni 03 solos niais ricos <lo Recon- 
cavo. A desagregacao dos folhellios argilosos da origem ao clia- 
niado inassape, solo de cor escura, argiloso, rico em materia or- 
ganica, caiacteristicamente pegajoso. muito plastico na epoca das 
ehuvas, em virlude de sen alto poder de absorcao. E' o solo ideal 
para a cana de aciicar. 

Ja os terrenos lerciarios fornccem solos pouco ferteis, muito 
arenosos, chegando a formar extensos areiais (como os da plani- 
cie de Camassari), onde a vegetacao e raquitica e o homem difi- 
cilmente pode estabelecer-se. 

Xas ilhas. sao eonums os inanguesais, com sua vegetacao ha- 
lofila. 

A C OLONIZACAO FORTUGUESA 

Sem falar em Diogo Alvares Correa. o "Caramuru", os pri- 
meiros porUigneses (jue se fixaram no Recbncavo foram os da 
expedicao do governador Tome de Souza (1549). Fundada a ci- 
dade do Salvador, o nucleo colonial firmou-se sem demora e sua 
influencia irradiou-se para o sertao visinho. 

Durante o periodo colonial, a regiao representou um triplice 
papel dentro da comunidade brasileira; 1.° — foi o centro poli- 
tico-administrativo e um dos baluartes (ia resistencia as ambicoes 
fstrangeiras, de que deu prova durante a invasao bolandesa de 
1624-25; 2.° — foi um centro de dispersao humana, porquj dali 
partiram as jn'imeiras "bandeiras" que desbravaram o sertao 
baiano e de suas vizinhancas jjai'tiu a expansao pastoril que oca- 
sionou a conquista do vale do medio Sao Francisco e do sertao 
do Xordeste; 3.° — foi um centro economico de destaque, gracas 
as suas importanles plantacoes de cana de aciicar. 

Tal como em Pernambuco, este aciicar foi o responsavel pela 
introducao de um novo elemento ctuico na regiao: o negro afri- 
cano. Para o Recbncavo foram levados sobretudo Sudaneses (3), 
especialmente do grupo Xagb ou loruba. Ao lado destes, mere- 
cem referencia os negros maometanos, turbulentos e possuidores 
de mais elevada civilizacao, como os Haussas e os Fulas, estes lil- 
timos com sangue berbere. No inicio do seculo atual, Nina Ro- 
drigues encontrou uns 560 africanos puros na regiao; boje, nao 
mais existe nenhum, tal como acontece no Rrasil inteiro. 

O amerindio, cedo expulso do Recbncavo, nao deixou sinal de 
sua existencia na massa da populacao. 

A POPI LACAO E OS NUCLEOS URBANOS 

0 Recbncavo baiano e uma regiao densamente povoada, nao 
sendo exagero avaliar-se em cerca de 700.000 habitantes sua po- 
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I il io Jili as I a tfizer que sojuenle II de sens nuinicipios 
apresenlavam, em 1940, ma is de 650.000 haMtantes. 

I'enlro dessa massa populosa, o elemento de origem africa- 
na representa um pa pel importantissimo, nao so pelo numero, co- 
mo pe as inl'luencias que exerce sohre os costumes e a prdpria 
vida social. 

|HB ■b 

I 

-j-x- 
* 

O Elevador Lacerda. 

( ji cundaiHlo a l)aia <{g Xodos-os-Santos cxistc uin vcrdadciro 
colar de cidades. A frente delas aclia-se Salvador, logo a entrada 
da baia. Ao norte, encontra-se Santo-Amaro. Xa "ria" do Para- 
guassii eslao as cidades "gemeas" de Cachoeira e Sao Felix, alem 
de Maragogi])e. Xazai e fica a sudoeste. 
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A CIDADE DO SALVADOR 

Esta cidade, metropole do Recdncavo e capital do Estado da 
Baia, e uma das raras cidades brasileiras que, embora progre- 
dindo, consecvaram sua feicao de origem; na verdade, Salvador 
continua a ser a niesma cidade "em acrdpole do seculo XVI. 

Sua posicao local e bem expressiva; acba-se colocada ao pe 
e sobre o bloco de terrenes cristalinos, no ponto exato em que teve 
lugar o desabamenlo tectonico a que ja nos referimos. 

Junto ao mar, ao pe da escarpa, esta a chamada Cidade Baixa, 
sem nenhuina originalidade on beleza, contendo ainda vielas es- 
treitas e pouco limpas, que contrastam com as ruas moderniza- 
das. E' al que se encontram o centre comercial (bancos, lojas, es- 
critorios comerciais) e as instalacoes portuarias. 

Oitenta metres acima, sobre o mole de gnais, esta a Cidade 
Alia, que pdde ser alcancada atraves de ladeiras ingremes (a 
mais importante das quais e a "Ladeira da Montanha") ou por 
intermedio de elevadores. De fato, a atencao do forasteiro que 
aporta ao Salvador e logo chamada para a silhueta particular do 
Elevador Lacerda, eletrico, que lembra o antigo "Parafuso", eons- 
truklo em 1861 e movido por forca bidraulica (4). 

Na Cidade-Alta concentra-se a parte residencial da cidade, 
com respeitaveis sobrados com 3 e 4 andares ao lado de moder- 
nas e confortaveis residencias. E' ali que se encontra a mais im- 
portante arteria comercial da "urbs" (a ma Chile), alem de belos 
edificios publicos e grandes pracas, com as famosas igrejas. Uma 
boa centena destas ultimas justifica o titulo, que ja foi dado a cida- 
de, de "Roma brasileira"; mas nao e somente o numero dos temples 
o unico motive de orgulho dos baianos, nesse particular: sao prin- 
cipalmente o primer e a beleza da arte colonial que tornam fa- 
mosas as igrejas da cidade do Salvador, entre as quais nao e pos- 
sivel esquecer a de Sao Francisco, a Catedral, a do Senhor de 
Bonfim e a da Conceicao da Praia (5). Para os lados do A'tlantico, 
belissimas jjrai^s aparecem a emoldurar a velha cidade. 

Salvador e uma das mais originais cidades do Brasil, ofere- 
cendo especialmente para o turista um interesse todo particular. 
Suas "baianas" autenticas, sua variadissima cosinha, sen pitores- 
co Mercado, sua feira regional, sen porto movimentado, dao-lhe 
um colorido proprio, de que Stephan Zweig, na sua obra "Brasil, 
Terra do Euturo", forneceu uma ideia viva e exata. 

Fundada pelo governador Tome de Souza, no ano de 1549, 
foi Salvador (e nao "Sao Salvador", come por muito tempo se re- 



04 Faculdade de Fieosofia, Ciencias e Letras 

■ 

« m 

fc,. ^ & ** 

& **» 

!«»« « 5 

fe . ■>!- 

c 
% ...-A* ** * -* , 

fc.' w* 



Boletim de Geografia — N." 1 05 

petiu) a priineira cidade que se ergueu em terras brasileiras. Em 
virtude de sua posicao local, desenvolveu-se com todas as caracte- 
i isticas das cidades "lineares". 

Muitos fatores concorreram para o sen crescimento. Em pri- 
meiro lugar, justo e que se lembre a circunstancia de haver sido 
a sede do governo colonial durante mais de dois seculos (1549- 
1763), gozando assim das regalias de metrdpole brasileira, boje 
usufruidas pela cidade do Rio dc Janeiro. Tambem sua situacao 
geografica exerceu influencia; durante extenso periodo da epoca 
colonial viu-se colocada entre os dois mais importantes centros 
economicos de entao — o Nordeste acucareiro e a zona da mine- 
racao do ouro e das pedras. Os demais fatores podem ser encon- 
trados no proprio sitio urbano: um lugar estrategico, de facil de- 
feza contra inimigos externos; uma baia, que alem de ser exce- 
lente ancoradouro ainda possiie um canal de facil acesso, em ra- 
zao de sua origem tectdnica; a presenca de fontes de agua, ne- 
cessarias ao abastecimento da populacao e dos navios que ali 
aportavam. 

Tudo isso explica a posicao dc destaque que sempre ocupou 
entre as grandes cidades brasileiras, mesmo depois de haver per- 
dido sua categoria de capital do pais. De acdrdo com o recensea- 
mento de 1872, Salvador possuia 129.109 babitantes, o que Ihe as- 
segurava o 2.° lugar entre as mais populosas cidades do Brasil; 
apenas Rio de Janeiro a ultrapassava, com sens 275.000 babitan- 
tes, enquanto a cidade de Sao Paulo aparecia em modesto 10.° 
lugar, com 31.385 babitantes... Dai por diante, foi ininterrupto 
o aumento, conforme o atestam as estatisticas: 

1890   171.412 babs. 
1900   205.813 " 
1920   283.422 " 
1940   294.200 " 

Mas se o aumento foi constante, o mesmo nao aconteceu com 
a sua posicao entre as demais cidades do pais. Na verdade, o 
censo de 1900 colocou Sao Paulo, com 239.820 babs., no 2.° lugar, 
deslocando para o 3.° a cidade baiana; e os primeiros resultados 
do ultimo recenseamento (hem menores que os mencionados nas 
estimativas) ja anunciam que Salvador c boje a quarta cidade 
brasileira pela populacao, pois Recife arrebatcm-lbe o 3'." lugar. 
com 352.000 babs. A explicacao desses fatos pode bem ser encon- 
trada na forca do espirito tradicionalista, que a domina, como na 
posicao local, que nao favorece um desenvolvimento ao ritmo ace- 
lerado das grandes metropoles modernas. 
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Sua topografia original exige que a velha capital 
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Resta lembrar que a capital da Baia dispoe de um importante 
porto,•considerado o 6.° do pais, com sens 1.500 ms. de cais, sens 
10 armazens para carga, sens 22 guindastes, suas 18 pontes-rolan- 
tes, sens 3.600 ms. de vias-ferreas internas. Caracteriza-se por ser 
um mercado importador de produtos provenientes do proprio pais 
e que se destinam as regioes vizinhas. Em 1940, 325.400 tons, de 
mercadorias entraram pelo sen porto, conduzidas principalmente 
por navios de cabotagem. Quanto a exportacao, foi de 262.300 
tons, o total saido em 1940, sobretudo em navios de longo curso. 
o que denuncia sen destino exterior. A relacao dos produtos ex- 
portados e Jjem o simbolo da funcao regional exercida ])elo porto: 
cacau, mamona, fumo, piassava, pedras, cera de carnauba, licuri. 
couros, peles, etc., o que seria o mesmo que dissessemos — sul da 
Baia, Reconcavo, Cbapada Diamantina, vale do Sao Francisco, to- 
do o vasto "hinterland'* que o circunda. 

FUMO, RIQUEZA DO RECONCAVO 

Constitue o fumo a primeira de todas as riquezas do Recon- 
cavo e uma das mais importantes do Estado da Baia. 

Conbecido dos indigenas e dos primeiros colonizadores (que 
o cbamavam "erva-santa" ou "petume"), o fumo viu-se logo cul- 
tivado na regiao, passando a constituir uma daquelas culturas an- 
cilares, estreitamente ligada a cultura da cana de acucar. E' que, 
com rolos de fumo, os "senbores de engenho" podiam comprar 
escravos indispensaveis as suas lavouras (6). Xa primeira decada 
do seculo XVIII, cbegou-se a exjjortar 27.000 rolos de fumo, no 
valor de 334.000 cruzeiros, o que significava 7 % do valor total da 
exportacao brasileira, na epoca. 

Com o inicio do seculo XIX, teve lugar um importante acon- 
tecimento para a vida economica do Reconcavo: cbegaram se- 
mentes de fumo da Virginia, sendo plantadas com exito sobretu- 
tudo no municipio de Cacboeira, o que Ibe assegurou uma posi- 
cao de destaque entre as demais cidades. Spix e Martins, que ali 
estiveram por essa epoca, descrevem a cidade com certo entu- 
siasmo (7). 

Xa segunda metade do seculo passado, a lavoura de fumo al- 
cancou sua maior importancia, gracas ao estabelecimento da res- 
petiva industria manufatureira; data de 1865 a primeira fabrica 
de cigarros da Baia. Todos os municipios do Reconcavo passa- 
ram a cultiva-lo intensamente: Cacboeira, Santo-Amaro, Sao Fe- 
lix, Genipapo, Maragogipe, Salgado, etc. O fumo bem mereceu 
ser colocado nas annas imperiais, como um dos simbolos de nos- 
sa vida economica. 
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Em fins do seculo XIX, o fumo tornou-se a primeira riqueza 
da Baia; nada menos tie 16 fabricas de artefatos de fumo passa- 
ram a existir na regiao, manipulando principalmente charutos. 

Atualmente, as grandcs lavouras localizam-se sobretudo nos 
terrenos da bacia do rio Paraguassu. Caraterizam-se pelo regime 
da pequena propriedade, surgindo sob a forma de pequenas "ro- 
cas", pertencentes a gente de poucos recursos. 

A eolbeita e feila a mao, ])ara que possam ser bem escolbi- 
tlas as melbores folbas. Durante um mes on mais, tern lugar a 
"seca" do fumo, em local arejado mas sombrio. Vein depois a 
"feimentacao" das folbas, feita sob pressao, o que dura de uma 
a duas semauas. Resta, enfim, a "selecao" das folbas, o que se 
faz tendo em vista a cor e o aroma. 

A producao baiana tem-se mantido mais ou menos equilibra- 
da: entre 1931 e 1935, a media foi de 30.593 tons.; em 1940, o to- 
tal alcancou 33.000 tons., que se destinaram especialmente a ex- 
portacao. 

Uma parte (lessa producao destina-se, porem. a industria lo- 
cal. Sao de origem alema as principais firmas que a exploram 
(Suerdieck, Dannemann), sendo a mao de obra constituida ([uasi 
exclusivamente pelo elemento negro ou mestico, tao abundante 
na regiao (8). 

(4 fumo do Reconcavo destina-se especialmente a fabricacao 
de charutos, cuja reputacao ja ultrapassou as fronteiras do pais; 
isto se explica porque o fumo baiano, sendo do tipo "escuro", ser- 
ve exatamente para aquele fim. Essa industria e ainda totalmen- 
te manual, sendo o elemento feminino o que predomina no jn-e- 
paro dos charutos. As folbas com que sao feitas as capas dos cba- 
rutos vinliam, em epocas nor mais, da longinqua Sumatra, por se- 
rein mais finas e de melbor aparencia que as do lugar. As taboas 
de cedro, com que sao feitas as caixas, procedem do sul do pais. 

Em 1939, a Baia controlou mais de 74 % da producao brasi- 
leira de charutos, produzindo 125.271.GOO charutos, no valor de 
18.791.000 cruzeiros. Dois anos antes, a producao baiana alcan- 
cara 161 milhoes de charutos. 

Quanto aos ciyarros, a producao da Baia e a quinla tio pais. 
bavendo fornecido 10.23 1.000 rnacos, em 1939, no valor de   
12.875.000 cruzeiros (9). 

(4 fumo do Reconcavo era muito apreciado sobretudo nos 
mercados alemaes (Hamburgo, Bremen). A guerra atual signifi- 
cou a perda de pelo menos 50 U de sens consumidores. 
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Desde 1935, acha-se em funcionamento o Institulo Baiano de 
Fumo, organismo estadual destinado a melhorar a producao, criar 
novos tipos de fumo, fiscalizar o comercio local e as exportacoes. 
Em Sao Goncalo, ja o governo federal instalou um Campo de Se~ 
mentes, destinado a racionalizar a producao do fumo. 

DUAS OUTRAS VELHAS RIQUEZAS 

Durante largo tempo, foi o acncar a primeira riqueza agri- 
cola do Reconcavo. As plaulacoes de cana de aciicar, introduzi- 
das ao tempo das Capitanias, expandiram-se sem tardanca pela 
regiao. Basta dizer que ao tempo do donatario Francisco Pereira 
Coutinho existiam ali apenas 3 engenhos, enquanto em 1590 o 
total deveria ser de uns 36 a 40. 

Tal alividade econdmica criou, como no literal do Nordeste, 
a figura classica do "senhor de engenho" e a respetiva aristocra- 
cia rural, tao bem estudada por Gilberto Freyre, em relacao a Per- 
nambuco. Mas, no Reconcavo, o "senhor de engenho" nao teve a 
sua "casa-grande", porque preferiu viver na cidade do Salvador, 
capital da coldnia. 

Dessa alividade decorreram algumas consequencias de certa 
monta para a regiao: gracas as culturas de cana, o Reconcavo 
transformou-se em um dos maiores centres de populacao afro- 
brasileira do pais e passou a possuir a cultura do fumo, como ja 
ficou dito. 

O exito dessa cultura deve-se, em grande parfe, a presenca 
do solo de "massape", caracteristico das regioes cretaceas do Re- 
concavo e que ocupa largas areas do baixo Paraguassu, do haixo 
Jaguaripe e da regiao de Santo-Amaro. ()s municipios de Santo 
Amaro, Cachdeira, Sao Francisco e Sao Sebastiao tern as suas 
baixadas repletas de canaviais, gracas ao sen rico e pegajoso 
"massape" negro. F' no primeiro que se encontra a mais impor- 
tante usina do Estado: a Usina Alianca, com uma producao anual 
de 22.000 tons, de acucar. 

Deis importantes fatores vieram ocasionar o declinio desta 
alividade agricola: em primeiro lugar, a concurrencia de outros 
centres produtores de acucar, quer os do Nordeste brasileiro, quer 
os de outras paragens (Antilhas e mercados da beterraba); em 
segundo lugar, a abolicao da escravatura e a desorganizacao eco' 
nomica que se Ibe seguiu. Este ultimo fate ocasionou, ainda, a 
multiplicacao das usinas e a urbanizacao da industria acucareira, 
cujo produto aperfeicoou-se. No periodo que vai de 1931 a 1935. 
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a producao media de aeucar foi de 108.000 tons.; mas em 1940 o 
total produzido nao chegou a 70.000 tons. 

Ao lado da cnltura canavieira, nma outra vellia cultura exis- 
te: a do cafe, qne aparece nas terras argilo-lunnosas, ocnpando 
areas reduzidas. Dali sain inn tipo particular de cafe — o "Ma- 
ragogipe", de grao grosso, hoje espalhado mesmo fora do pais. 
Tais culturas nao tern atualmente importancia economica, has- 
tando dizer qne a producao do Estado foi de 300.000 sacas, em 
1939, quando Sao Paulo produziu 15.800.000 ! 

UMA RIQUEZA DO FUTURO 

Ao lado dessas "realidades" economicas, precisamos colocar 
uma riqueza, cuja importancia o futuro dira: trata-se do petroleo. 

A possibilidade da existencia do "ouro negro" no Recdncavo 
foi afirmada, com certa seguranca, entre ontros, por Teodoro Sam- 
jiaio e por .Moraes Rego (1925). Entretanto, em 1934, um tecnico 
contratado pelo Governo Federal, o sr. Vitor Oppenheim, negou 
categdricamente essa possibilidade, levando o Departamento da 
Producao Mineral a afirmar a inutilidade das pesquizas "por es- 
tar provado a saciedade a inexistencia de depositos petroliferos 
no Ingar denominado "Lobato" (10). 

Coube ao dr. Guilberme (iuinle contribuir poderosamente ])a- 
ra a solucao do problema, pois custeou os necessarios estndos de 
uma comissao de jovens e competentes geologos brasileiros: Sil- 
vio Froes Abreu, Glycon de Paiva e Irnack do Amaral. 0 resul- 
tado de snas pesquizas foi consubstanciado em um livro inlitu- 
lado "Geologia do Petroleo no Recdncavo da Raia", publicado em 
1930, e qne veio abrir novos horizontes a qnestao. Enquanto isso 
se passava, na regiao o dr. Oscar Cordeiro, desde 1931, teimava 
em perfurar pocos, sem nada conseguir, mas sempre animado i)e- 
las manchas e irisacdes de dleo quc apareciam a superficie das 
agnas da baia, nas vizinhancas da localidade do Lobato. 

No dia 21 de Janeiro de 1939, finalmente, a terceira sonda- 
gem feita neste mesmo local, depois de veneer as camadas de are- 
nitos e de folhelhos do cretaceo, encontrou uma camada de are- 
nito (por alguns considerado devoniano, embora a maioria o con- 
sidere tambem cretaceo), com l,m50 de espessura, impregnada de 
dleo e situada a 216 m. de profundidade. Lobato e uma locali- 
dade situada a poncos km. ao norte da cidade do Salvador, as 
margens da baia de Todos-os-Santos, justamente nas vizinbancas 
do ponto em que o cristalino entra em contato com os sedimen- 
tos do cretaceo. (Vide mapa geoldgico). 



74 Fack.dade de Filosofia, Fikncias k Letras 

Hoje, outras localidades do Recdncavo tambem atraem a 
atencao do Governo Federal: Candeias, ao norte, Aratu, a nor- 
deste da baia, Joanes, Itaparica, abrem novas perspectivas ao pe- 
troleo brasileiro. Em 1942, foram extraidos 4 milhdes de litros. 

0 local onde o dleo vem sendo encontrado nao poderia ser 
mais propicio: nao longe de uma grande cidade e de um bom pdr- 
to, numa regiao de lopografia favoravel e clima salubre, onde 
existem facilidades de mao de obra e de comunicacoes, colocada 
a meio caminho enlre o norte e o snl do pals. 

OS TRANSPORTES 

Para dar por encerrado nosso pequeno estudo do Recdncavo 
baiano, diremos duas palavras sobre os transportes. Uma regiao 
que possne populacao densa e assim tao econdmicamente ativa 
])recisa ter um bom servico de comunicacoes; e o possue real- 
mente. 

A zona agricola e servida pelps Irilhos da Viacuo Ferrea Fe- 
deral do Les'e Brasileiro, que unem a cidade do Salvador com as 
de Santo-Amaro, Cacboeira, Sao Felix. 

Mas e na baia de Todos-os-Santos que vamos encontrar a 
maior atividade na circulacao, gracas a infinidade de pequenos 
barcos que estao a percorrer suas aguas constantemente e as li- 
nhas regulares mantidas i)ela Companhia de Xavegacdo Baiana 
do Sao Franeiseo. Os "saveiros" ali existentes dao uma nota bem 
carateristica a paisagem movimentada do Recdncavo da Baia. 

(1) Maiores detalhes sobre o assunto podem ser encontrados no ar- 
tigo de SILVIO FROES ABREU, "O Recdncavo da Baia e o petrdleo do 
Lobato", publicado na Revista Brasileira de Geografia, n.0 2, 1939; e, tam- 
bem. em AVELINO I. OLIVEIRA e OTHON H. LEONARDOS, "Geologia do 
Brasil", 2.a edi^ao, Rio, 1943. 

(2) CARVALHO (Delgado de), "Phys'ographia do Brasil", Rio, s/ 
data. 

(3) Vide, entre outros: NINA RODRIGUES, "Os Africanos no Bra- 
sil", Sao Paulo, 1935; e ARTUR RAMOS, "As Culturas Negras no Novo 
Mundo", Rio, 1937; "O Negro BrasHeiro", Sao Paulo, 1940 e "Introdugao 
a Antropologia Bras'leira", vol. I, Lio, 1943. 

(4) Alem do Elevador Lacerda, servem o pub'ico o Piano Gonyalves 
e mais dois outros elevadores menores (P lar, Taboao). 

(5) Vide EDGARD DE CERQUEIRA FALCAO, "Reliqu as da Bahia", 
1940; e "Encantos Tradicionais da Bahia", L:v. Martvas, S. Paulo, 1943. 
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((») AMARAL (Luis), "Historia Geral da Agricultura Brasileira", to- 
mo 2.°, Sao Paulo, 1940, pag. 305. 

(7) SPIX e MARTIUS, "Vlagem pelo Brasil", vol. 2.°, tradugao bra- 
sileira, Rio, 1938, pag. 270. ' 

(8) Em Sao Felix, existem as fabricas Costa Pena (que e a ma s 
antiga) e Dannemann. Em Maragogipe eucontra-se a Suerdieck. 

(9) Os dados estatisticos foram tirados da obra "Brasil 1940-41" — 
Relacjao das condifbes geograficas, economicas e sociais", publicada pelo 
Alinisterio das Relagoes Exteriores. 

(10) Vide sobre q assunto o livro de S. FROES ABREU, "Pesquisa e 
Exploragao do Petroleo". Sao Paulo, 1940, pag. 223 e seguintes. 
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NOTICIARIO 

Atividades da cadeira de Geografia do Brasil 

ANO LETIVO DE 1942 

Professores e assistentes. — Por ato de 24 de fevereiro de 
1942, do sr. Seeretario da Educacao e Saude Piiblica, foi nomea- 
do para a regencia iuterina da 25.a cadeira — Geografia do Bra- 
sil. o prof. Aroldo Edgard de Azevedo. 

Por ato de 24 de marco de 1942, do sr. Diretor da Faculdade 
de Filosofia, Ciencias e Letras, foi nomeado o prof. Jose Riheiro 
de Aranjo Filho para o cargo de assistente extra-numerario da 
cadeira de Geografia do Brasil. 

Por ato de 14 de abril de 1942, do sr. Seeretario da Educa- 
cao e Saiide Piiblica, foi comissionada a professora Regina Car- 
neiro junto a mesma cadeira. 

Materia leeionada. — Durante o ano, foram dados pelo pro- 
fessor da cadeira os seguintes cursos: 1. O "continente" brasilei- 
ro: visao de conjunto; 2. Amazonia: estudo regional; 3. Zona dos 
Cocais: estudo regional. 4. Regiao do Sao Francisco; estudo re- 
gional; 5. Recdncavo baiano: estudo regional. 

O assistente, prof. Aranjo Filho, deu aulas de seminario, abor- 
dando os seguintes temas: 1. O Atlantico Sul; 2. Aspectos fisiogra- 
ficos do litoral brasileiro (tipos de costas e formacoes litoraneas); 
3. Os grandes fatores do clima brasileiro; 4. Relevo do Brasil: bis- 
torico das investigacoes cientificas do solo brasileiro, caracteres 
gerais do relevo e o Macico Atlantico. 

Trahalhos oseolares. No primeiro semestre, os alunos fize- 
ram resenbas bibliograficas e dissertacoes escritas. As primeiras 
giraram em tdrno das EXPLORAGOES CIENTIFICAS realizadas 
c , Prasd, tendo sido resumidos capitulos da obra de Melo Leitao, 
'Bis. a das Expedicoes Cientificas no Brasil", bem como as 
v>ras >. Sjdx e Martins, Saint-Hilaire, Wied-Nemvied, Agassiz. 
uanto as dissertacoes, foram os seguintes os temas esplanados: 
Zonas climaticas do Brasil; 2. A vegetacao do Brasil; 3. () re- 
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It vo do Kordeste; 4. A regiao do Babacu; 5. 0 aciicar no Nordeste; 
6. 0 algodao em Sao Paulo; 7. A era das vias-ferreas no Brasil; 
8. A era das rodovias no Brasil; 9. Rio de Janeiro, metropole bra- 
sileira. 

No segnndo semestre, os alunos praticaram o ensino da Geo- 
grafia, dando aulas que tiveram a critica do, professor. Tais an- 
las versaram os seguintes temas: BRASIL MERIDIONAL — 1. Es- 
trutura e relevo; 2. Clima e vegetacao; 3. 0 povoamento; 4. Cafe 
e algodao; 5. O gado; 6. As zonas pioneiras; 7. A regiao da Arau- 
caria; 8. 0 pampa; 9. Sao Paulo e Santos. BRASIL CENTRAL — 
1. Geografia fisica; 2. O povoamento; 3. O sul de Mato-Grosso; 4. 
A regiao do Pantanal; 5. A regiao das chapadas matogrossenses; 
6. O sill de Goiaz. NORDESTE — 1. Literal nordestino: aspectos 
fisicos; 2. Literal nordestino: geografia humana; 3. Recife, metro- 
pole nordestina; 4. 0 problema das secas no Nordeste; 5. Geogra- 
fia humana do sertao nordestino. 

Trahalhos de pesquizas. No fim do ano, apresentaram a 
cadeira o resultado de sens estudos e pesquizas os seguintes alu- 
nos: JAIR ROCHA BATALHA Os japonese8 na regiao de Mogt 
das Cruzes; DIRCEL LINO DE MATOS — A "cuesta" de Botu- 
catii; TERCILIA FAY A — As industrias de Jundiai; MARIA 
LUIZA PIRES DO RIO P1NHO — Monografia de fazenda. 

Excursoes de estudos. — Nos primeiros dias do mes de maio 
de 1942, realizou-se uma excursao a regiao de Caragmita'iiiha e 
Sao Sebastido, sob o patrocinio do Departamento de Geografia da 
Faeuldade. Nela tomaram parte alunos dos tres anos da seccao 
de Geografia e Historia, sob a direcao do prof. Joao Dias da Sil- 
veira, de Geografia Fisica, do prof. Aroldo de Azevedo, de Geo- 
grafia do Brasil, e da professora Conceicao Vicente de Carvalbo, 
assistente da cadeira de Geografia Humana. 

Na segunda quinzena do mes de maio, os alunos de Geogra- 
fia do Brasil, acompanbados do professor e sens assistentes, visi- 
taram as inslalacoes do porto de Santos. 

Em outnbro, realizou-se uma excursao a regiao de Piracicaba 
e Sao Pedro, tendo nela tornado parte alunos dos ties anos da 
seccao e os professores Pierre Monbeig, Joao Dias da Silveira e 
Aroldo de Azevedo. 

ANO LETIVO DE 1943 

Materia lecionada. — Pelo professor da cadeira foram dadns,, 
durante o ano de 1943, os seguintes cursos: 1. 0 "continente" bra- 
sileiro: visao de conjnnto; 2. Amazonia; estndo regional; 3. Zona 
dos Cocais: estndo regional; 4. Nordeste: estndo regional; Os 
transportes no Brasil; (». 0 carvao e o ferro no Brasil. 
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Coube ao assistenle, prof. Araujo Filho, dar aulas de semi- 
nario, nas tpiais versou os seguintes lenias: 1. 0 Atlantico sul; 2. 
Aspeclos fisiograficos do litoral brasileiro; 3. Os grandes fatores do 
clima brasileiro; 4. Relevo do Brasil; 5. () efetivo bumano no 
Brasil; 6. Os varios tipos da populacao brasileira; 7. A imigracao 
no Brasil; 8. Evolucao da economia brasileira: os grandes ciclos 
eeondmieos. 

A professora Begina Carneiro tambeni den aulas de seniina- 
rio, estudando as expedicoes cientificas ao Brasil e, de maneira 
particular, as viagens de Spix e Martins. 

Trabalhos escolares. No primeiro semestre, os alunos apre- 
sentaram DISSEBTAOoES escritas sdbre os seguintes assuntos; 1. 
A regiao mineira do Sao Francisco; 2. A regiao baiana do Sao 
Francisco; 3. A Cbapada Diainantina; 4. O sul da Baia; 5. A re- 
giao do Espinbaco; 6. O vale do rio Ddce; 7. A zona da Mata mi- 
neira; 8. O Triangulo mineiro; 9. O sul de Minas; 10. A Baixada 
Fhuninense; 11. O vale do Paraiba; 12. Belo Horizonle. 

No segundo semestre, os alunos praticaram o ensino da Geo- 
grafia, realizamio aulas sujeitas a critica do professor. Eis os te- 
mas abordados: BRASIL MERIDIONAL — 1. Estrutura c relevo; 
2. Clima e vegetacao; 3. Povoainento; 4. Zonas pioneiras; 5. A re- 
giao da Araucaria; 6. A regiao riograndense; 7. O litoral meridio- 
nal. BRASIL CENTRAL — 1. Geografia fisica; 2. Povoainento; 
3. O sul de Mato Grosso; 4. A regiao do Pantanal; 5. O sul de 
Goiaz. 

Trabalhos de pesquizas. — O a no de 1943 foi destinado a pes- 
quizas de caraler geografico na regiao da Cantareira. Afim de di- 
vidir a tarefa entre os alunos, foram fixados os seguintes temas: 
1. Mandaqui; 2. Invernada; 3. Horto Florestal; 4. Tremembe; 5, 
Carandiru; 6. Parada Inglesa; 7. Tucuruvi; 8. Vila Mazzei; 9. .Ia- 
cana; 10. Vila Galvao; 11. Gopouva; 12. Guarulhos. 

PROGRAM A PARA 1944 

No decorrer do ano de 1944 devera ser obedecido o seguinte 
programa, Ja aprovado pela congregaeao da Faculdade de Filo- 
sofia, Ciencias e Letras; 

Infrodurdo. 
1. O "conlinente" brasileiro. O problema das divisdes re- 

gion a i s. 
2. Exploracdes cientificas no Brasil. 
Parle f/eral. 
3. A TERPiA: Estrutura geologica. Relevo do solo, (ioslas. 

cdimas. Vegetacao. Ilidrografia. 
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4. OHOMEM: Populacao. Elementos elnicos. Habitacao e 
aiimeiito. Formacao territorial. 

5. A ECONOMIA: Ciclos economicos. Produtos agricolas. As 
industrias. Transportes. Comercio. 

Parfe especial. 
fi. REGIAO NORTE: A planicie amazonica. Giiiana Rrasilei- 

ra. Giiiana Maranhense. 
7. REGIAO NORDESTE: Zona dos Cocais. Nordeste propria- 

menle dito; o literal e o sertao. 
8. REGIAO LESTE: Reconcavo Jiaiano. Sul da Raia. Vale 

do rio Doce. Chapada Diamantina e Espinhaco. Vale do Sao Fran- 
cisco. Triangnlo mineiro. SnI de Minas. Zona da Mala. Vale do 
Paraiba. Raixada Fluminense. 

9. REGIAO SUL: A regiao litoranea e a Serra do Mar. 0 
planalto meridional. A regiao paulista. A zona da Araucaria. A 
regiao serrana e o Pampa. 

10. REGIAO CENTRO-OESTE: Snl de Mato Grosso. Panta- 
nal. Cbapada matogrossense. Snl <le Goiaz. Regiao do Tocantins. 
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