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INTRODUQAO 

1 — Problemas de metodo: a Ecologia Humana e os generos 

de vida. 

Ao expormos os result ados do estudo das relagoes entre 

o homem e o meio, em uma area caracteristica do mais aci- 

dentado literal brasileiro, julgamos necessario situar a pes- 

quisa realizada, em face da moderna Geografia Humana. 

Incursionando em um campo comum as Ciencias Na- 

turals e do Homem, a posigao original do geografo consiste 
em colocar nas suas relagoes espaciais os problemas do com- 
plex© fisico, biologico e humano. Dentro da unidade do co- 

nhecimento, as investigagoes geograficas, descrevendo e ex- 

plicando as multiplas combinagoes da realidade terrestre, vol- 

tam-se para as associagoes de elementos que caracterizam os 
meios geograficos. Nesse sentido e que se destaca uma Geo- 

grafia do Homem, habitante da superficie do planeta, que a 
osta submetendo com a sua prodigiosa disseminagao e com 
a capacidade ilimitada de criar. 

Nao se trata de sobrepor os homens e as suas ativida- 

des, materials e espirituais, a uma Geografia Fisica, atuante 

ou passiva, nem de reconhecer nos grupos humanos condi- 
goes de agao e virtualidades no meio natural. Mas, inega- 
velmente, aos fatos humanos associam-se complexes fatores 
terrestres, que merecem ser interpretados por uma ciencia 

geografica que nao separe o natural do humano. Nao e para 
estranhar que os orientadores da moderna Geografia, ao en- 

carar a unidade desse campo cientifico, insistam na ideia da 



que o homem faz parte integrante do meio geografico, de 
"toda geografia" (1, p. 3), do "quadro geografico que modi- 
fica com suas tecnicas" (2, t. II) ou da paisagem, como e 
geralmente admitido. Sao afirmagoes de fatos evidentes, 

mas tern profundo significado quando se consideram as amea- 

gas de separagao entre Geografia Fisica e Geografia Huma- 
na, que mais de uma vez tern posto em perigo a ciencia de 
RATZEL e VIDAL DE LA BLACHE. 

A Geografia, que nao se decompoe em compartimentos 

e que, na expressao de um dos mais ilustres geografos dedi- 
cados aos problemas fisicos, o professor ANDRE CHOLLEY, 

e "essencialmente homocentrica", uma ciencia do homem, e 
"s'avere en definitive comme une sorte de philosophic de 
Thomme considere comme Thabitant principal de la 
planete" (3), para conservar a unidade em um campo tao 
complexo e disputado por outras materias, encontra, num 
feliz acordo em torno do significado humano da superficie 
do Globo, a sua unidade e o seu metodo. Toda a Geografia 
esta impregnada do homem, habitante principal da superfi- 
cie terrestre, e de tal forma, que Geografia Humana torna-se 

uma expressao pleonastica, (4, p. 33 e 45), na opiniao do 
professor M. LE LANNOU. Outro abalizado autor, o pro- 

fessor PIERRE GEORGE, considera a Geografia inteira uma 

ciencia do homem e "la Geographic Physique elle meme doit 

se definir comme une etude des complexes naturels dans la 
mesure ou ils sont lies a I'exercice des differentes activites 

humaines. . ." cit. por LE LANNOU (4, p. 33). 

Continua assim fundamental, na moderna Geografia, o 
velho problema das relagoes com o meio. Este tern o sen- 
tido biologico que se deve as Ciencias Naturais e com o qual 

penetrou na Sociologia (o "milieu" da escola de TAINE, o 
"environment" ou o "ecology" dos sociologos de lingua inglesa), 
Na Geografia, onde a expressao meio geografico abrange o 
complexo ambiente inerte e vivo onde se desenvolve a vida de 
relagoes da especie humana, deve ele ser considerado em fun- 

1 —- BLACHE, P. V. de la — Prindpes dc Geographic Humaine. Ar- 
mand Colin. Paris. (1941). 

2 — SORRE, M. - Lcs londcmcnts dc la Geographic Humaine: I) 
Fondements biologiques; II) Fondements techniques. Armand Co- 
lin. Paris. (1947-1950). 

3 — CHOLLEY, A. —- Guide dc Tetudiant en Geographic. Presses 
Universitaires de France. Paris. (1945). 

4 —- LE LANNOU, M. —' La Geographic Humaine* Flammarion. 
Paris. (1949). 



-gao dos caracteristicos e da atividade do ser que ai reage: o 
homem. £ um ponto basico da ciencia geografica e, na ex- 

pressao de MAXIMILLIEN SORRE "... une condition 

donnee n'a de signification que par rapport aux puissances de 
lespece" (no caso: a especie humana) (5, p. 23). A explicagao 

geografica da Terra, no seu todo ou nas combinagoes locals, 
deve basear-se nos grupos humanos e nos ambientes, naturais 
ou transformados em ecumeno, a que se vincula o principal 
ocupante da suoerficie terrestre. 

Na Geografia Humana encontra-se, assim, o principio 
da unidade, vital para a discutida ciencia geografica, e que 

so pode ser assegurada com a renuncia ao exagero em que 
incorrem certos autores, ao darem desenvolvimento dema- 

•siado a assuntos a margem do campo geografico. 
E' nas acomodagoes aos ambientes que se encontram 

os mais sugestivos exemplos e as aplicagoes praticas me- 
Ihor definidas dos estudos geograficos. Nestes, a Geografia 

Humana nao deve aparecer como um "post-scritum" ou com 

o papel de segundo tomo (4, p. 34). Antes, o homem, ou 

mais precisamente, o habitante da superficie do globo ter- 
restre, que e fator de unidade e participa, consciente ou in- 

conscientemente, de todos os quadros geograficos, precisa ser 

oolocado na posigao impar que a sua agao geografica Ihe 
confere. Deve, assim, ser eliminada toda a discussao teorica, 

geralmente esteril, das influencias, ultrapassada na moderna 
Geografia pelo estudo da realidade terrestre, nas inumeras, 

complexas e, por vezes, imperfeitas formas do ajustamento 
humano. 

No reconhecimento e na interpretagao do meio geogra- 

fico um firme passo a frente foi dado com a aplicagao da 
ideia de generos de vida e a intensa difusao que os geogra- 

fos, principalmente franceses, tern feito do seu sentido de 

adaptagao ao ambiente e utilizagao dos recursos naturais pe- 
las sociedades humanas. A nogao primitiva e naturalista de 

generos ou modos de vida, desenvolvida e aplicada intensa- 
mente na moderna Geografia Humana por RATZEL (6) e 
seus discipulos, e enriquecida por VIDAL DE LA BLACHE 
com a ideia de que eles se manifestam por habitos sociais or- 

5 '— SORRE, M. — Fon dements de la Geographic Humaine. Cahiers 
Intcmationaux de Sociologie. HI, V, 21-37, Edit, du Seuil. Paris. 
(1948). 

6 '— RATZEL, F. •— Geografia delTUomo. Fratelli Bocca. Torino. 
(1914). 



ganizados e sistematicos (7), conduziu grande parte dos es-- 
tudos monograficos em Geografia Humana, do fim do seculo^ 
passado aos nossos dias. Toda uma floragao de pesquisas • 
tern aumentado o conhecimento das varias modalidades de 
ajustamentos humanos, que se observam sobretudo fora dos • 
quadros urbanos da civiliza^ao ocidental. Geografos e socio- 
logos empenham-se em investigar o acervo de tecnicas, acom- 
panhadas de habitos, rotinas, tradigoes, tendencias para 
aperfeigoamento, que traduzem os contactos dos grupos 
humanos com os ambientes em que desenvolvem suas 
atividades. Mas e, principalmente, a Sociologia que cabe 
a ultima palavra no estudo dos generos de vida, mere- 
cendo ser meditada a penetrante observagao de LE 
LANNOU (4, p. 150) ao comentar um artigo de A. 
GIBERT sobre os generos de vida no mundo moderno: "Ce 

contingent d^abitudes et de tendances, acquises souvent en 
dehors du milieu naturel ou elles sont presentement appli- 

quees, est-ce quil releve proprement de la recherche du 
geographe? II semble bien que d'autres soient, a cet egard,, 
mieux prepares que nous.. .For outro lado, ao abuso da 

ideia complexa de generos de vida deve ser atribuida gran- 
de parte da orientagao incerta e mesmo do descredito de 
que sao acusadas certas obras e revistas de Geografia. Es- 
tas ultimas abrigam, comumente, em suas paginas, contri- 
buigao heterogenea, provinda de varios ramos das ciencias 

humanas, sob o rotulo ou a justificativa de generos de vida. 

Acreditamos ter sido o conceit© de generos de vida 
abrangido e ultrapassado pelo de Ecologia Humana, mais 

amplo e precise do que aquele, sugerindo igualmente a pes- 
quisa nos locais onde se exercem a vida e as atividades hu- 

manas e atendendo a condigao homocentrica da ciencia geo- 
grafica. 

Ha muito que a Ecologia, nas querelas a proposito das 
relagoes entre o homem e o meio, ensaia a sua entrada no 
campo da Geografia Humana. A rigor, as preocupagoes do- 
minantes no pensamento de RATZEL e VIDAL DE LA 
BLACHE, conduzindo os geografos modernos para os pro- 

blemas do meio, abriram o caminho ao tratamento geogra- 

fico do homem em bases ecologicas; e muitos autores, inspi- 

rando-se naqueles mestres da Geografia Moderna, fizeram 
Ecologia Humana, sem o declarar expressamente. A pala- 

7 BLAGHE, P. V. de la — Lcs conditions geographiques des faits 
sodaux. Annales de Geographic, XI, 55, 13-23. Paris. (1902). 



vra, que nao e nova (1, p. 7) (8, p. 27), embora utilizada 

geralmente em Biogeografia, com o sentido botanico de am- 

biente, (9, t. Ill, p. 1090), passou a ser para os fitosociolo- 

gos "equilibrio entre as sociedades vegetais e o ambiente,, 

(5, p. 23). Com este significado geral foi introduzida e apli- 

cada ao homem, na Geografia atual, pelo antigo discipulo 

de LA BLACHE, o professor MAXIMILIEN SORRE, na 
monumental e corajosa obra "Les fondements de la Geogra- 
phie Humaine" (2), de que ainda falta a sintese geografica 

regional, anunciada para o III tomo. 

O maior merito que, julgamos com SORRE (5, p. 23), 
deve ser atribuido a Ecologia Humana, e fornecer um cri- 

terio para o tratamento das relagoes entre o homem e o 

meio natural. £ste nao e uma entidade a ser estudada a 
parte, como o fazem em maioria os trabalhos regionais, nem 

simplesmente o cenario ou palco da atividade humana, como 

permite e sugere o desenvolvimento sociologico no estudo 
dos generos de vida. Mais do que isso, os ambientes geo- 

graficos, tratados sob a nogao ampla de equilibrio entre os 
grupos humanos e o meio, conduzem a ideia de ajustamento 

biologic© e a de adaptagoes do individuo e do grupo aos qua- 

dros locais ou regionais em que desenvolvem as suas ativi- 
dades. 

Ao interpretar essas adaptagoes, a Ecologia Humana 

nao se norteia por criterios rigidos. Antes, certa margem de 
inadaptagao (5, p. 37), deve ser admitida, em face das va- 

riadas relagoes que caracterizam a vida humana nos quadros 

geograficos. Por outro lado torna-se impossivel fixar limi- 
tes ou "optima" de adaptagao, para uma especie ubiqiiista 

como a humana, dotada de ilimitada capacidade de inven- 

?ao. 

Nao escondemos a dificuldade de tratar atualmente, em 

bases solidas, os assuntos fundamentais da Ecologia Huma- 
na, e a impossibilidade de abranger, nas condigoes quase ex- 

perimentais exigidas pelo estudo das relagoes biologicas entre 
o organismo humano e o meio, todo um grupo na sua vida, 

mesmo em quadros estritamente localizados. £ esse, porem 

um dos mais atraentes campos abertos pela Ecologia Huma- 

: * q (:.■ 

8 — DEMANGEON, A. ' Problemes de Geographic Humaine. Ar- 
mand Colin. Paris. (1947). 

9 — DE MARTONNE, E. ' Trake de Geographic Physique. I, II, 
III. Armand Colin. Paris."!(1934).; ofS 
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na e nele se manifesta, integralmente, a ciencia geografica 

indivisivel e homocentrica. 

Se as relagoes entre as fungoes organicas e o meio 

constituem um importante aspecto da Ecologia, sendo fun- 

damental para a Geografia Geral e Regional (10), nao en- 

cerram, entretanto, todo o seu conteudo. Os grupos humanos 

desenvolvem formas superiores de atividade nos meios so- 

cials que os caracterizam e a no^ao de meio aparece, assim, 

enriquecida pelos fatores que agem sobre as coletividades. 

Inversamente, estas encdntram-se aparelhadas e na posse de 

tecnicas de agao sobre o meio, e os individuos, mesmo quan- 

do isolados dos grupos, empregam-nas e tendem a perpetuar 

o seu uso. Assim, as tecnicas humanas de modificagao do 

meio sao, antes de mais nada, tecnicas da vida em grupos, 

e abrangem o exercicio de atividades materials e espirituais, 

consolidadas pela tradigao. O seu mecanismo resulta na aco- 

modagao das sociedades humanas aos quadros naturais. 

Nao e precise dizer mais, para se concluir que os ge- 

neros de vida, no significado geografico de adaptagoes e uti- 

lizagao dos recursos do meio, encontram o seu logar de des- 

taque na Ecologia do homem. O genero de vida de um 

grupo humano e um con junto de tecnicas que se exercitam 

no meio geografico (2, t. II, p. 13) e e atraves dessas tecni- 

cas, no seu sentido mais amplo, que intervem as energias ca- 

pazes de humanizar as paisagens. 

Esse vasto capitulo da Ecologia Humana, o das tecnicas 

de exploragao do planeta, envolvendo nogao essencialmente 

funcional, aplica-se, em particular, as pequenas unidades geo- 

graficas que, dentro dos grandes con juntos regionais, estao 

sendo transformadas pelas civilizagoes. Um determinado sis- 

tema de exploragao, que abrange as tecnicas postas em pra- 

tica pelos grupos humanos, na transformagao das paisagens, 

pode explicar a quantidade de homens de uma regiao ou o 

seu coeficiente demografico; e, a partir desses dados primor- 

diais, toda a vida de relagoes humanas com o meio. Da mes- 

ma forma, fornece criterios valiosos para julgar os niveis de 

vida realizados ou os de possivel realizagao em determinado 

ambiente. 

10 ^— FRANCA, A. —' Novas diretrizes cm Geografia Humana. Bol. 
Paul. Geog. 5, 3-11. S5o Paulo. (1950), 



2 — A escolha do tema. 

Neste trabalho, procuramos fixar os aspectos da defi- 
ciente e anti-economica utilizagao, por meio de tecnicas pri- 

mitivas e nao conservadoras, dos recursos naturals na mon- 

tanhosa Ilha de Sao Sebastiao, parte integrant© do escarpado 

literal paulista, a leste de Santos, na regiao de que sao prin- 

cipals centres as cidades de Sao Sebastiao e Ubatuba (v. 
fig. n.0 1). Limitamos nossas observagoes de con junto a essa 
regiao bem definida (11, p. 121) (12, p. 23) (13, p. 2-11) e 
destacamos a Ilha de Sao Sebastiao (Municipio de Ilha- 

bela,) e, em seguida, uma de suas pequenas unidades locais, 

a bacia do Pereque, na pesquisa geografica que empreen- 
demos (partes II, III e IV, respectivamente). 

l£ste nao e, porem, um estudo regional, como pode su- 

gerir o fato de havermos circunscrito as pesquisas; nem ti- 
vemos a intengao de analisar, em estudo monografico, todas 

as combinagoes realizadas em um quadro local. Nossa preo- 
cupagao constante, tanto na pesquisa como na execugao do 

texto e das ilustragoes, foi o estudo de uma das mais expres- 
sivas associagoes do homem e do meio natural, no ambiente, 
em grande parte modificado atraves de continuada atividade 

humana, das planicies, colinas, morros e encostas florestais 
montanhosas de nossa orla maritima tropical. Nesse senti- 
do, pretendemos trazer nossa contribuigao ao problema da 
utilizagao da terra (no seu mais amplo significado) em uma 
regiao quente e umida, questao essa tratada comumente a 

base de pre-julgados e de generalizagoes como ainda recen- 

temente observou SILVEIRA (14, p. 5). Desejamos, tam- 
bem, contribuir para a tomada de uma posigao melhor de- 

finida nos problemas de recuperagao economica e do homem 
em uma area tropical degradada por desordenada e intensa 

explotagao. 

11 — DEFFONTAINES, P. ■— Regides c paisagens do Estado dc Sao 
Paulo. Primciro esbogo dc divisao regional. Rev. Geografia. Ano 
I. 2, 117-169, S. Paulo. (1935). 

12 MONBEIG, P. A divisao regional do Estado dc Sao Paulo. 
Anais da Assoc. Geog. Bras. I, 19-35. Sao Paulo. (1949). 

13 CARVALHO, M. C. V. de —- Santos c a Geografia Humana do 
Litoral Paulista. Tese de doutoramento, F. F. C. L. Univ. S. Paulo, 
inedita, cit. com autor. da A. (1944). 

14 — SILVEIRA, J. D. da — Baixadas litoraneas quentes e umidas. Te- 
se de concurso. F. F. C. L. Univ. S. Paulo. (1950). 
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Enveredamos, assim, para a analise, com relativa pro- 

fundidade, numa associagao que julgamos bastante significa- 

tiva de intense uso do meio. Procuramos retratar a vida 
humana atual e explica-la no que ela revela influencias dos 

fatores ambientes e a heranga do passado. Nenhum outro 

pais tem, com rela^ao ao sucesso e fracasso de brancos e po- 
pula^oes de cor em regioes tropicais, maior experiencia do 
que o nosso. E, prtncipalmente, uma experimentagao viva 
e atual, porque aos nossos olhos se desenrolam os episodios 

da historia e conquista da terra pelo colonizador. 
Introdugao de culturas e de metodos de trabalho ru- 

tais, inspirados quer nos cabedais indigenas, quer em pro- 
cessos africanos ou europeus, e disseminagao de organismos 

urbanos pelo nosso territoriq, sao aspectos do impulse para 

o interior do pais, com ponto de partida nas outrora ativas 
colonias ou feitorias do litoral, que veem animando a marcha 

ininterrupta das "frentes" de povpamento. Estas e as trans- 

formagoes que o pais vem ' experimentando com o alarga- 

mento rapido de suas areas povoa^as, sao o grande fato da 
Geografia Humana brasileira na primeira metade do seculo 
XX (15, p. 61), (16, p. 90) (17, p. 1), 

A valorizagao de nossas. regioes ja transformadas pelo 

ho.mem, e, frequentemente, rtao devassadas, que se torna ne- 

cessaria uma reconquista em novas bases, assim como a con- 
quista dos sertoes novos, interessa ad geografo, por implicar 
no estabelecimento :de nOvas relagoe^ do homem com o 
meio. ? E' esse iim vasto campo aberto as pesquisas e ainda 

poucp estudado, embora do maior inter esse ; para as coleti- 
vidades. 

Nao resta duvida que o nosso pais tern imensos espa- 

gOs vasios e nenhuma area^ptdptiimente esterit (18). Por 
isso mesmo, e um dos que maiorea possibiUdades oferecem 

para a colonizagao e povpamento^fSendo esseSlum prdblema 
que ultrapassa nossos proxies ~ q£iadros rbgi6SaiS e^ nacip- 

frvc-n 1 u&A nuAl — .o S- - li 

isniS ,^'I ■.» '■(' ;'•■H;:!1 biC;? Jiq] 0^ .T 
15 OLIVEIRA, A. L. B. de btesileiros de economia. Fund. 

£TGet$di^yapgas^ AnoiladbfiE®Oi-^(1936)J A .{A- 
16 — AZEVEDO, A. de —- Geografla Humana doi Brasil. Gdtnp. Ed. 

17i MQNB^G, PV^^ii^isatfJSttttCjtiEbrcarofcgiSircs dons la irange pion- 
mere dc Sao Paulo. Le5(XMii*ersuti?Jflitre Mer.- Aho IV, 13, 1-22, 
ikitdea&»0( 19Slsj|. »ir8(©a smnii iBciXS — -si) ,C ^.'HV.L . . 

18 WAIBEL, L. H. — A ^ropeia^jio: Bnasil. (Mimeo- 
^•9Jgcifada^-jll Rcamiacte F^Ott-aAaaferioeJiaafle ConS. sdbre Geog., Rio. 

(1950). .vxx > / 
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nais, para interessar ao Mundo moderno e particularmente 
a epoca que vivemos, de acomodagao internacional a novos 

quadros. Mas a ideia mais geral sobre onde colonlzar em 

nosso pais esta expressa em um neologismo: interiorizagao, 
isto e, povoamento e explotagao das areas interiores. Trans- 
ferir para la populagoes, inclusive as deslocadas do velho 
mundo, e criar fontes novas de riqueza no distante sertao, 

derrubando os restos da floresta, sem a preocupagao de pou- 
panga, e, na opiniao sensata de varies autores, perpetuar um 
erro que tern acarretado graves conseqiiencias. 

MONBEIG (19), JAMES (20) NASH (21), PLATT 

(22), SMITH (23) dentre outros ilustres autores estran- 
geiros tern ressaltado o sentido da colonizagao pioneira que 
se desenvolve nas "frentes" ("front" ou "fringes") recentes e 

ativas deste pais, localizadas principalmente sobre o planal- 
to meridional e, neste seculo, cada vez mais distantes da^ 

antigas bases do literal. Estudiosos brasileiros, como os his- 

toriadores TAUNAY (24) PRADO JR. (25), o sociologo 
FERNANDO DE AZEVEDO (26), o escritor SERGIO 
MILLIET (27), em obras de grande valor, trouxeram bri- 
Ihantes contribuigoes a Geografia das populagoes em marcha 

para o interior do Brasil Meridional. O tema pioneirismo 
tern, por outro lado, atraido comentaristas diversos, figuran- 
do assiduamente nas colunas da imprensa com as mais varia- 

das contribuigoes. Mais expressivo do interesse que se Ihe 

devota, 6 o fato de fazer parte da mentalidade dos homens 
de negocio e dos agricultores, de oficio ou improvisados, na- 

cionais ou imigrantes. Nao hesitam, os primeiros, em apli- 

19 — MONBEIG, P. — Les regions pionnieres dc T&tat de Sao Paulo. 
No prelo. .. 

20 — JAMES, P. E. — Brazil. Ed. Odyssey Press. New York, (1946). 
21 — NASH, R. -— A conquista do Brasil. "Brasiliana", Vol. CL. 

Cpmp. Ed. N9cv S. Paulo. .(4939), 
22 PEATT, R. S. — Latin America. Countrysides and united Re- 

gions. Ed. Whittlescy House. New York. (1943). 
23 '— SMITH, T. L. •— Brazil: People and Institutions. Ed. Louisiana 

State Univ. Baton'Rouge. (1946). 
24 -— TAUNAY, A. dc E. —- Historia do cafe no BraaiL 13 vols. 

Ed. Dep. Nac. Cafe. Rio. 
25 •— PRADO JR., C. '— Distribui^ao da propriedade fund!aria rural 

no Estado de Sao Paulo. Rev. "Geografia". Assoc. Geog. Bras. 
Ano I, 1-52-68. S. Paulo. (1935). 

26 — AZEVEDO, F. dc — Um trem corre para Ocste. Liv. Mar- 
tins Ed. S. A. S. Paulo. (1950). 

27 — MILLIET, S. — Rotciro do cafe e outros ensaios. Col. Dep. 
Cultura, Vol. XXV. S. Paulo, (1939). 



car capitals em empresas localizadas nas regioes de coloni- 

zagao atual e estimular o aparecimento de novas areas, e os 

ultimos, em se deslocarem, acompanhado a matcha dos der- 

rubadores de floresta. O pioneirismo faz parte da mentali- 

dade comum em nosso meio e volta-se para as novas areas 
do interior, num movimento que esta longe de paralizagao. 

Inversamente, os litorais, em passado ja distante atin- 

gidos pelo movimento colonizador, nao tern merecido o mes- 

mo interesse. No Estado de Sao Paulo, com excegao do 
porto de Santos e sua regiao, assim como das reduzidas areas 

onde se desenvolve uma economia de plantagao (bananas e 

cha, principalmente) (13, p. 117-129) e uma nova fungao, 
a do veraneio, (28, p. 49) e esta a mais pobre, vasia e ar- 

caica das grandes unidades. DEFFONTAINES, ao caracteri- 
za-la dentro das grandes paisagens do Estado de Sao Paulo 
(11, p. 120-126) dedica particular atengao ao seu "aban- 

don© e atrazo" e GOUROU (29, p. 1) refere-se ao fato de 

o mais rico Estado da Federagao "nao possuir, em meiados 
do seculo XX, uma fachada litoranea digna dele*'. 

Raros sao os habitantes do planalto que se deslocam 

permanentemente para o literal, tanto para leste como para 
oeste de Santos. Excetuando-se as tentativas, em grande 
parte fracassadas, de colonizagao japonesa no literal a oeste 
de Santos (Baixada da Ribeira, Itanhaem), nenhuma cor- 

rente de imigrantes encaminhou-se para a franja costeira. O 
estrangeiro e a tal ponto desconhecido, que o praiano cos- 
tuma substituir os sobrenomes dos raros que ai se estabele- 
ceram pelos dos paisesv.de origem, pelos quais sao sempre 

designados, por exemplo, os edtopeus que habitam as cida- 
des do literal leste. 

Bancos e capitalistas do planalto recusam-se a in vest i- 

mentos no literal, salvo nas empresas de loteamento, visan- 
do o veraneio, cuja clieptela |amais e praiana. 

Em oposigao, portanto, a atividade caracteristica das 

frentes atuais de povoamento do planalto, o litoral e a mais 

estagnada das regioes paulistas, sem fontes economicas pro- 

28 ARAUJO FILHO, J. R. de — A baixada do Rio Itanhaem. Bol. 
116 (Geografia n.# 5). F. F. C. L. Univ. S. Paulo. S. Paulo. 
(1950). 

29 — GOUROU, P. — Projcto de pesquisa geografica e piano de re- 
cupera^ao economica, para serem realizados na planlde do Perc- 
que (Mimeografado). Dist. int. Dep. Geog. F. F. C. L. Univ. 
S. Paulo. S. Paulo. (1948). 
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pries, financeiramente deficitario e demograficamente des- -) 
falcado, como tem sido acentuado varias vezes (13, p. 7) 

(28, p. 10) (30, p. 1) (31, p. 13) (32, p. 64). 

Em meiados do seculo XX, ao surpreendermos as rela- 

goes entre o elemento humano e o meio, atraves das tecni- 
cas de exploragao dos recursos naturais, numa parcela do 

litoral localizada entre os dois principais portos brasileiros 
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(fig. 2) e em uma ilha que se presta aqs, mais amplos e ,0 

faceis contactos de civilizagao, impressiona,, 6, (Jesgaste da^ pa- 
tureza pelo elemento humano, a subsistencia de sistem^ e 
de paisagens do passado e a decadencia e abandono gene- 
ralizados. , . ., ^ ' 6 3.--J j . ^ . ps.{ . ^ J'hfi S2 , . . 

Nos quadros geg^raficos em gstudp, ngsso proposito fpi 

esclarecer .ate.que popto podem, a sifuagao atual e a evolu- 
^ao de que resuitou ser explicadas pelas tecnicas ainda U^iU- , 

zadas nos quadro| Jp^ls! (^|ta^ Ja a pripieira vista, xmprgs- 

30 .— —— — —"—— -— Exploragao do Litoral. l.a secgao. Comissao 
Gepg, .Geql-rdp Ests'S.., _Tip. Brazil de Rothschild & Cia.^S 

:„S; (19155). ,.:J * z H 
.31 -—' -— ——— ■— Litoral Nortc dc Sao Paulo. Camara ryluni" 

• eip ^de, Saq ao 1,° Cong., jdeQEstr. 

32 ■—;.^'r O'RENGANO, P. C., e TFRANQ^ A., ^ R^jsagens do. litoral 
nortc dc Sao Paulo. Boi. Paul. Ge^gf 7, 64^-74^ 4- Paulo.l (1951). 



sionam como nao conservadoras dos mais valiosos recursos 

proporcionados pelo meio: a floresta com os seus solos or- 

ganicos e as aguas do mar, com a sua fauna util. 

Nem todas as pequenas unidades da area abrangida 
por este estudo, foram exploradas na mesma escala e tao 

prolongadamente como a Ilha de Sao Sebastiao, no conjun- 
to, e a bacia do Pereque, que destacamos na parte IV deste 

trabalho. Ai, as paisagens exibem as marcas de uma sobre- 

carga de explotagao, atestando nao so intensa atividade no 
passado, como as desastrosas conseqiiencias de sistemas dela- 

pidadores das riquezas da terra. O povoamento, mais tar- 

dio do que o de outros trechos dos litorais brasileiros, porem, 

importante no passado (33), (34, Livro II), (35, p. 126) e a 
explotagao ininterrupta dos recursos naturals, fornecem su- 

gestivos exemplos de utilizagao do meio tropical. Sob esse 

duplo aspecto, destaca-se a experiencia de tres seculos, difi- 

ceis de reconstituir, com os elementos registrados pelos his- 
toriadores, mas claramente visiveis nas suas mais caracte- 

risticas paisagens de humanizagao e de desequilibrio, ocasio- 

nado pela intervengao do homem nos elementos naturais da 

Ilha de Sao Sebastiao. Na interpretagao do seu meio tro- 

pical, tornou-se fundamental, assim, a tomada de contacto 
intimo com o campo de estudos, onde estao inscritas, inde- 

levelmente, as marcas da atividade que vem transformando 
as paisagens da periferia habitada. 

Eis alguns dos motives que nos levaram a escolher para 

objeto de nossas pesquisas, que nao consideramos encerra- 
das com este trabalho, a acidentada Ilha de Sao Sebastiao, 

e uma de suas unidades, o Pereque. 

Com este trabalho estamos respondendo, parcialmente, 

a um convite que um grande mestre da Geografia, o profes- 
sor MAXIMILIEN SORRE, nos enderegou, e que e um 

apelo aos geografos do Brasil, no sentido de serem interpre- 
tadas as relagoes entre o homem e o ambiente, a luz da ex- 

periencia brasileira ja de alguns seculos de estabelecimento 
branco em regiao tropical e em quadros locais. 

33 — MOLLER, D. P. — Ensaio d'um quadro estatisdeo da Provmda 
dc S. Paulo, (cm 1836). Secgao de Obras d'"0 Hstado de S. 
Paulo". S. Paulo. (1923). 

34 — MADRE DE DELI3,, Erei G. da -r, Mcmorias para a Historia 
da Capitania dc Sao Vicente. Weiszflog IrmSos. S. Paulo c 
Rio. (1920). 

35 '—1 CALIXTO, B. — Capitanias Paulistas. Estab. Graf. J. Rossetti. 
S. Paulo. (1924). 



— 18 — 

Na bibliografia geografica internacional, a grande la- 

cuna que se observa, nao so com referencia ao Brasil, mas 

a maioria dos palses localizados entre os tropicos, e o pe- 
queno numero de analises aprofundadas, em quadros indivi- 

dualizados, como sentiu muito bem o Professor DIAS DA 
SILVEIRA, em recente tese de concurs© (14, p. 5 e 6). Os 

erros e generalizagoes apressadas sobre o nosso pais sao mui- 

to freqiientes nas obras e nos cursos de Geografia, principal- 
mente no velho mundo, e ja tern merecido severas criticas 
em nosso meio (36, p. 574), (37 capit. VI), (14, p. 5). Nao 
cremos que as deficiencias de informagoes sobre a nossa 

Geografia possam ser corrigidas, nos grandes centres geogra- 
ficos do mundo, se um serio esforgo nao for realizado para 
o estudo de exemplos sugestivos de nossas paisagens huma- 

nizadas, por parte de geografos brasileiros. O periodo de 
exploragoes ligeiras e de reportagens, a guisa de Geografia, 
deve ser considerado definitivamente encerrado entre nos. 

Tambem as generalizagoes sobre as grandes unidades, nao 
encontram lugar na Geografia de um pais que, aos poucos, 
esta se conhecendo e revela-se muito mais complexo do que 
a primeira vista pode aparentar. 

3 — Documentagao 

As observagoes deste trabalho baseiam-se, principalmen- 

te, no conhecimento direto dos problemas da Ilha de Sao 
Sebastiao, particularmente da planicie do Pereque, e no ma- 
nuseio dos dados obtidos no terreno. Efetuamos 14 campa- 

nhas de estudo, entre curtas e longas estadas, do ano de 
1944 para ca, percorrendo a costa e o interior da ilha em 
meses diferentes, mas sobretudo nos periodos extremes do 
ano: janeiro-fevereiro e julho. Nos meses de julho de 1948, 
Janeiro e julho de 1949 e Janeiro de 1950 encetamos na 
principal bacia da Ilha, a do Pereque, um trabalho metodico 
de campo, que compreendeu: 

a) levantamento planimetrico da planicie e dos seus 
limites, a regua-eclimetro, em escala de 1:5000 (planta ca- 

dastral); 

36 — PEREIRA, J. V. C. —- Principios dc uma Geografia Economica 
c Humana das regioes tropicais. Rev. Bras. Geog. Cons. Nac. 
Geog. Ano IX, 4, 565-74. Rio. (1947). 

37 — PEIXOTO, A. •— Clima c Saudc. "Brasiliana", Vol. CXXIX. 
Comp. Ed. Nac. S. Paulo. (1938). 
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b) observagoes altimetricas da planicie e limites e de 

tres dos seus principals cursos d'agua, os Ribeiroes Agua 
Branca, das Tocas e Cuiaba; 

c) preenchimento de questionarios geograficos (v. mo- 

delo em apendice), aplicados a totalidade dos habitantes de 
Pereque e a 55% do restante da populagao da Ilha, os ul- 
timos em 12 locals diferentes (Pontas do Pequia e do Ta- 

quanduva, Praias de Itaguassu, Bexiga e do Veloso, Praia 

do Bonete, Saco do Sombrio, Praias Vermelha, de Castelha- 
nos, Jabaquara, Armagao e do Pinto); 

d) levantamento aereo da bacia do Pereque e da re- 
giao de Ilhabela, nas escalas de, aproximadamente, 1:500Q 

e 1:3300, respectivamente; 
e) entrevistas com os moradores. 

As entrevistas, na ilha toda, afora as efetuadas entre os 

moradores de Pereque, abrangeram 58 informantes, geral- 
mente os mais idosos ou os chefes de familias. Mas raras 
foram as conversagoes entaboladas em nossos inqueritos geo- 

graficos que nao abrangessem varios participantes, atraidos, 
por curiosidade natural. O homem ali e franco, expontaneo 
nos seus depoimentos e, salvo naquilo que disser respeito 

ao fisco, e um informante facil e gentil. Julgamos ser a me- 

Ihor fonte de informagoes sobre a Geografia do nosso li- 

teral o contact© pessoal com os seus moradores, inteiramente 
acomodados as condigoes do meio natural. Os recensea- 

mentos e as estatisticas oficiais, em .sociedades atrasadas co- 
mo as da regiao, tern valor muito relative, justamente por 
partirem da autoridade. Acresce ainda o fato de, na Ilha, 

nenhuma pesquisa oficial haver sido aplicada de forma com- 
pleta, dada a dificuldade de circulagao por terra e o como- 

dismo dos agentes (referimo-nos, sobretudo, aos dados mais 
recentes). Por esse motive, preferimos o dificil recurso a 

coleta pessoal dos dados no terreno. 

l£sse caminho nao e o menos trabalhoso no que se re- 

fere ao presente; mas foi o mesmo que trilhamos para a re- 
constituigao do passado, nesse caso mais penosamente. Foi 

necessaria longa convivencia com os habitantes da Ilha, as- 
senhorearmo-nos de habitos socials e de trabalho e partici- 
parmos da vida familiar, em nossas repetidas estadas na 

regiao. 

Os dados oficiais que manuseamos, do recenseamento 

de 1940, ou os das repartigoes oficiais de estatistica, por 
exemplo, nao tern possibilidade de utilizagao para interpre- 
tar os quadros locais em que vivem as nossas populagoes 
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litoraneas, por abrangerem, em geral, unidades demasiada- 

mente grandes. Em ordenados, em orgamentos ou em im- 
postos, nao e possivel apoiar conclusoes de valor, pois o ha- 
bitante da regiao, normalmente, so recebe paga de um ou 

outro servigo prestado a outrem, nao tern ordenados ou ren- 

das certas nas suas atividades, nao faz calculos das despesas 
de manutengao, pois esta ele nao avalia em padrdes mone- 

tarios. As receitas e as despesas das Municipalidades ou das 

repartigoes federals ou estaduais, que se destacam como mui- 

to baixas, nao sao tambem indices em que possam ser apoia- 
das observagoes sobre o homem do literal. 

Naturalmente, nao desprezamos fontes valiosas de in- 

formagoes, como as proporcionadas pelos arquivos e reparti- 
goes publicas, em Ilhabela, Sao Sebastiao, Santos e Sao 

Paulo, que completaram os elementos de elaboragao de que 

dispuzemos, tanto para a atualidade como para o passado, 
assim como os resultados globais dos varios recenseamentos 

e os dados oficiais (do Departamento Estadual de Estatis- 
tica, ou os do Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica, 
por exemplo), de que fizemos uso moderado. Na parte re- 

ferente a publicagoes, muito pouco e possivel citar direta- 
mente sobre a Ilha ou qualquer de suas partes (v. bibliogra- 
fia, no final). 

Essas dificuldades foram superadas pela abundancia de 
dados recolhidos diretamente no terreno. 

Dois trabalhos desejamos destacar, por nos terem sido 
valiosas fontes de informagoes: as teses de doutoramento 
apresentadas a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da 
Universidade de Sao Paulo por RUY OZ6RIO DE FREI- 
TAS (38) e CONCEigAO VICENTE DE CARVALHO 
(13). 

Utilizamos, largamente, os mapas da antiga Comissao 
Geografica e Geologica (30) e os da Diretoria de Navega- 
gao (39), assim como as fotografias aereas da Marinha Bra- 
sileira (antiga Aviagao Naval). 

Foram-nos particularmente uteis os recobrimentos ae- 

reos que executamos em voos com o 1.° Tenente-Aviador 

38 ■—■ FREITAS, R. O. de — Geologia c Petrografia da Uha dc Sao 
Sebastiao. Bol. 85, (Geologia n.® 3). F. F. C. L. Univ. S. Paulo. 
S. Paulo. (1947). 

39 ■— — ^ ■——•—-—^ ■—— -— Brasil" Costa Sul. Canal de Sao So 
bastiao. Diretoria de Naveg. Folha 1614. Escala 1:50.000. Rio. 
(1936). 
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Mario Franga, por gentil autorizagao do Sr. Coronel-Avia- 

dor Anisio Botelho, Comandante da Escola de Especialistas 
da Aeronautica e do seu antecessor nesse importante centro 

tecnico, o Tenente-Coronel-Aviador Penna. Aqui deixamos 
consignado nosso reconhecimento a essas distintas autorida- 

des militares. 

Aos colegas do Departamento de Geografia da Facul- 
dade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao 
Paulo, que nos encorajaram na realizagao deste trabalho e 

as pessoas que, na Ilha de Sao Sebastiao, na cidade desse 

nome, em Santos e na Capital paulista nos deram ou facili- 
taram gentilmente informagoes e dados para a elaboragao da 

pesquisa, somos devedores de inestimavel ajuda. 



II — ASPECTOS DO LITORAL DE SAO SEBASTlAO 

E UBATUBA. 

1. A regiao: vista geral 

O litoral leste, habitualmente designado norte no Es- 
tado de Sao Paulo, e domlnio da montanha, que se ergue, 
como barreira geral, do nivel do mar ate altitudes da ordem 

de 1000 metres. 

As escarpas da Serra do Mar e as eleva^oes das prin- 

cipals ilhas, localmente entalhadas por ativa erosao, ou ba- 
tidas diretamente pelo mar, deixaram pouco espago ao desen- 
volvimento de baixadas. Estas, extensas alem dos limites 
desta costa (da regiao de Santos para oeste (13) (14) (28) 

e nos litorais fluminenses (40), nao passam aqui, geralmen- 
te, de pequenag plamcies de aluvioes terrestres ou praias es- 
treitas, alojadas nas reentrancias das baias e sacos, ou nas 
aguas tranqiiilas dos canais de separagao das principals 
ilhas. 

Na sua secgao ocidental, de Bertioga ate a Ponta do 
Una, atraves de uma linha costeira com 48 quilometros 
(fig. 2), o litoral leste apresenta o maior desenvolvimento de 
suas plamcies. O contorno continental e aqui o de 6 praias 
retilineas, as de Bertioga, Sao Lourengo, Itaguare, Guaratuba, 

40 — MENDES, R. da S. Paisagens culturais da Baixada Flumi- 
nensc. Bol. 110, {Geografia n.0 4). F. F. C. L, Univ. S. Paulo. 
S. PatUo. (1950). 
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Boracea e Una, todas formadas por restingas, que se apre- 

sentam como o front marinho de extensa baixada. Trata-se 

de uma so unidade morfologica, a planicie pleistocena de 

aluvioes, ainda em processo de colmatagem, que, sem solu- 
^ao de continuidade, estende-se desde o golfo santista e en- 

contra o seu limite oriental a 60 quilometros do porto de 
Santos, em imponente esporao de que a Ponta do Una e a 

saliencia costeira. (fig. 1). Essa planicie, entre as eleva- 

goes da Ilha de Santo Amaro e o relevo continental, chega 
a se estreitar ate um minimo de 700 metres, quando se apre- 
sentam acidentadas as margens do canal ou rio da Bertioga. 
Mas alonga-se consideravelmente desde a praia da Bertioga 

ate a do Una, tendo em media 6 quilometros de largura em 

todo esse trecho. Estao ai, aproximadamente, 300 km2, de 
planicie, em grande parte alagada (foto n.0 1), entre as mon- 

POTO N.o 1 — A baixada da Bertioga. Ao fundo, a Ilha de Santo Amaro, 
separada do Continente pelo Canal de Bertioga (V. fig. n.o 2). A exten- 
sa planicie onde se vSem os mearidros do Rio Itapanhau, apresenta-se 
em parte alagada e, em grande proporgao, inteiramente desabitada. — 

(Foto P. C. Florengano). 

tanhas da Serra do Mar e o Oceano, com todos os carac- 

teristicos fisicos e humanos das baixadas litoraneas que se 
desenvolveram a oeste de Santos. (13, p. 5). 
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Impressiona essa area, que na quase totalidade faz parte 

do distrito santista de Bertioga, pela pequena densidade de 
populagao, pelos largos espagos vasios, sem uma habitagao 

ou um habitante, tragos esses que caracterizam as maiores 
extensoes de suas praias. Assim, em 1950, excetuada a po- 
pulagao "urbana" da vila de Bertioga, (em numero de 579), 
nao habitavam o restante do distrito, o que vale dizer, prin- 

cipalmente a sua baixada, senao 3709 pessoas (41). £sse 
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FOTO N.0 2 — O esporao do Una, 60 km a leste da Cidade de Santos, 
onde tem infcio o litoral escarpado de Sao Sebastiao e Ubatuba. A esquer- 
da da fotografia (oeste) nota-se parte da plam'cie, relativamente largpa (5 
km), onde serpenteia o Rio Una. Fste encosta-se ^i. face proteglda dos 
ventos oceanicos, na ponta do Una, o mesmo fazendo as rogas dos cai- 
garas no morro do Caetano. que se destaca ao centro da foto&rafia pelo 
mosaico de parcelas cultivadas ou em capoeiras. Ja na praia do Juquii, 
que 6 uma das muitas pequenas unidades do povoamento na costa de 
Sao Sebastiao, a instalagao humana faz-se em t6da a orla praiana, e as 
rogas ocupam espagos isolados tanto em tdrno das habitagoes como nas 

encostas inferiores dos morros — mas em menor proporgao nestes. 

41 ,—   — Reccnscamento dc 1950. ''Sinopsc pre- 
liminar do Ccnso Dcmografico". Serv. Graf do I. B. G. E. Rio. 
(1951). 
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efetivo rural corresponde a, aproximadamente, 12 hab/km2, 

quando referido a superficie da planicie, sendo, na realida- 

de, bem menor ai, pois sao freqiientes as instalagoes huma- 

nas nas pequenas elevagoes que se destacam como pontos 

de amarragao das praias de restinga (13, p, 5 e 6). Essa 

densidade e extraordinariamente baixa, principalmente quan- 
do comparada as das diminutas planicies que se estendem 
a leste da Ponta do Una (v. pag. 45), na regiao dominada 
pelos velhos portos de Sao Sebastiao e Ubatuba. 

A area que nos interessou no literal do Estado de Sao 
Paulo foi exatamente a ultima, a mais densamente povoada 
de nossas regioes litoraneas rurais e a mais montanhosa. Ex- 

cluimos, assim, das consideragoes gerais deste trabalho, a 
desabitada regiao que se estende da praia do Una para oci- 
dente, ate a concentragao urbana de Santos, apesar de todo 

o interesse humano que possa vir a ter a sua importante 

planicie, onde apenas tern inicio um povoamento moderno 
(Vale do rio Itapanhau, area recente de cultivo da bana- 

neira). A separagao entre os dois setores do literal leste 

paulista, pela Ponta do Una (foto n.0 2), alem de correspon- 
der a aspectos fisicos e humanos evidentes, tern a vantagem 

de coincidir, grosseiramenle, com a linha divisoria de dois 
municipios: Santos e Sao Sebastiao. (Na realidade, o li- 
mite entre ambos passa 7 quilometros a ocidente da Ponta 
do Una, na Praia da Boracea). 

O literal de Sao Sebastiao e Ubatuba compreende os 

municipios continentais de Sao Sebastiao, Caraguatatuba e 
Ubatuba, todos limitados pela crista da Serra do Mar e pela 

linha costeira, e o insular de Ilhabela (fig. n.0 2). Tern 1950 

km2 e populagao ligeiramente superior a 23.500 (41). Ocu- 

pando a parte oriental da faixa costeira paulista, entre os 

dois grandes portos brasileiros, Rio e Santos, (fig. n.os 1 e 

2), a regiao e continuada no Estado do Rio de Janeiro pelo 
litoral de Parati e Angra dos Reis. No Estado de Sao 

Paulo, nao passa de uma area longa (150 quilometros) e es- 

treita (8 a 9 quilometros em media) constituxda pelas escar- 

pas maritimas do rebordo do planalto paulista, por numerosas 
planicies, morros e colinas costeiros. 

Em nenhuma outra porgao, a costa brasileira apresen- 

ta paisagens mais acidentadas, com todos os caracteristicos 

de relevo jovem. O litoral aqui e uma franja perfeitamente 

delimitada pelo rebordo do planalto, onde a recortada e ge- 
ralmente abrupta linha de separagao com o Oceano se amol- 

da a tectonica continental, as diregoes locais das rochas (prin- 



FOTO N.0 3 — Vista do limite do planalto com a escarpa maritima na 
regiao de Guaratuba (a leste de Bertioga), Note-se o contraste entre as 
linhas horizontais da superficie peneplanizada (aqui atacada pelo homem) 

e a escarpa florestal a pique. 

I.I 
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FOTO N.o 4 — A escarpa do Planalto AtlAntico na regiao de Sao Sebas- 
tiao. A crista da Serra do Mar encontra-se, aqui, a pouco mais de 1000 
metres de altura e se apresenta peneplanizada, como mostra a fotografia, 
tomada da Ilha de Sao Sebastiao para o Continente. — (Foto R. O. Freitas)'. 
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cipalmente as estriituras do gnaisse), ou aos blocos do fa- 
Ihamento cenozoico. (38, p. 192) (42, p. 529). 

A genese do relevo e as condigoes climaticas atuais for- 

necem os elementos basicos para a explicagao das formas 

vigorosas que ai predominam. O principal fator e o tecto- 
nismo que desde o eoceno se manifestou em todo o litoral 

meridional brasileiro (43), elevando, por epirogenese, as 
estruturas do relevo continental (44, p. 14). O planalto 
atlantico pouco movimentado na borda costeira, exibindo, 

nas linhas de cumiadas, as marcas da peneplanizagao 
mesozoica (superficie cretacea) (44, p. 16) (45, p. 22) fox 
algado a cotas superiores a 1000 metres e hoje apresenta a 
sua mais forte desnivelagao nesta frente de bloco basculado. 

Por onde quer que se aborde a costa, os horisontes retos 
dos bordos do planalto continental, em altitudes invariavel- 

mente compreendidas entre 900 e 1100 metros, sobrepoem-se 
as ingremes escarpas, que descambam para o mar, numa re- 

gularidade nao perturbada no conjunto (fotos n. 3 e 4). 
Falhamentos, em blocos escalonados paralelamente a linha 
geral da marinha, precedidos de erupgoes basicas e alcalinas, 
ocorreram provavelmente a partir do cenozoico. (42) (46, p. 
7). A eles deve ser atribuida a origem das varias ilhas, in- 
clusive da maior, que e a de Sao Sebastiao, (38, p. 192), dos 
esporoes que se destacam recortando a linha costeira, alem 
dos varios niveis de morros e colinas que se apresentam como 
os primeiros degraus do bloco continental falhado. 

2 — O relevo e o isolamento. 

O conjunto tern acentuados tragos comuns. O mais 

aparente e geral e a intima associagao entre o relevo mon- 

42 — DE MARTONNE, E. ■—■ Problcmas morfologicos do Brasil Tro- 
pical Atlantico. Rev. Bras. Geog. ,Ano V, 4, 523-46. Rio. (1943); 
Ano VI. 2, 155-76. Rio. (1944). 

43 - LEONARDOS, O. H. e OLIVEIRA, A. I. ^ Gcologia do Bra- 
sil. Minist. Agric. Serv. Inf. Agr. Serie Didat., n.0 2, 2.a ed. 
(1943). 

44 — FREITAS, R. O. de — Relcvos policiclicos na tectonica do cs- 
cudo brasileiro. Bol. Paul. Geog. 7, 8-19. S. Paulo. (1951). 

45 — REGO, L. F. M. — Nota sobre a geomorfologia dc S. Paulo c 
sua genesis. Inst. Astronom. e Geofisico. S. Paulo, (1932). 

46 — RUELLAN, F. — Aspectos geomorfologicos do litoral brasileiro, 
no trecho compreendido entre Santos e o Rio Doce. Bol. Assoc. 
Geog. Bras. 5, 6-12. S. Paulo. (1944), 
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tanhoso e a linha costeira, permitindo designar a esta ultima 
como concordante (13, p. 9). As escarpas montanhosas que 

acidentam toda a regiao na parte continental e o relevb das 

ilhas, alinham-se no sentido geral NE-SW, conservando ge- 
ralmente notavel paralelismo e prolongando-se, por meio de 

esporoes e ilhas, estas localizadas na plataforma continent 
tal (39). 

O vigoroso perfil deste literal acarreta uma serie de 

contrastes locais, devidos a orientagao do relevo e a exposi- 
gao a atmosfera marinha. As escarpas e as imponentes fa- 
lesias, voltadas para o SE e expondo-se as correntes atmos- 

FOTO N.o 5 •— Vista de uma parcela do literal de Ubatuba, destacando-se 
no primeiro piano o esporao ou serra da Lagoa. As praias, reduzidas a 
estreitas nesgas de areia, alo.iam-se nas reentrancias das costeiras, nSo 
se aprofundando, em geral. saumSia onb op siaui ey 'eoj^am op sauozop 
unicas planlcies que se desenvolveram aqui. fizeram-no no fundo das 
baias de Mocooca e do Mar Virado (a primeira & esquerda e a segunda 
no centro da fotografia) ao abrigo da agitaqUo comum nesta costa. — 

(Foto P. C. Florengano). 

fericas de componente meridional sao os mais mdes aspec- 

tos que ai se surpreendem. As ultimas, permanentemente 
agitadas, estao sendo submetidas a intenso trabalho de abra- 

sao, sendo em geral inabordaveis. E' essa a condigao da 
costa a oeste do Canal de Sao Sebastiao, ate a Ponta do 

Una, dos esporoes expostos na regiao de Ubatuba (foto n.0 

5), assim como de toda a face meridional e a maior parte 
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do leste da montanhosa ilha de Sao Sebastiao (foto n.0 6) 

e pequenas ilhas acidentadas. 

O relevo montanhoso separa, no Continente e nas ilhas, 
desde o momento em que passa a correr junto da linha cos- 
teira (da Ponta do Una ate a fronteira fluminense), 159 

* 

•> 

* 

FOTO N.0 6 — Parte da fal^sia de 120 a 150 m que se er&ue na costa* 
sul da Ilha de Sao Sebastiao. o mais escarpado e hostil doa costoes da 
regiao e tamb6m o mais desabitado. — (Foto a6rea do autor, na altura 

do Farol da Ponta do Bol). 

planicies aluviais, em geral muito reduzidas e corresponden- 
do, cada uma, ao escoadouro de uma ou mais bacias de rios 

ou ribeiroes que entalham as escarpas (30, cartas n.os I a 

IV). Sao 159 unidades bem definidas e separadas, cuja ex- 

tensao total corresponde a 4,6% da regiao (84 km2) e que 
tern como superficie media a insignificancia de 52 hectares. 

Na realidade, variam desde 13 km2 da maior, a do Juqueri- 
quere ou de Caraguatatuba, (foto n.07) ate diminutas fran- 

jas de areia, as vezes nao perfazendo 2 hectares, que se fi- 
xaram nos recortes de falesias (V. foto n.0 5). A maioria 

nao tern mais do que uma a duas centenas de metres de 

comprimento na linha costeira, e a forma mais comum e a 
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de triangulos com bases na marinha e vertices assinalados 
pelos cursos d'agua que, invariavelmente, as percorrem, e 

depois langam-se ao mar em um de seus cantos. 
No total, entre a Ponta do Una e a fronteira fluminen- 

se, acompanhando todos os recortes do Continente, (258 
km.), as praias que constituem o seu front maritimo, nao 

FOTO N.0 7 — A exemplo das baixadas amplas da reg-iao de Bertioga (V. 
foto n.o 1), a planlcie do Rio JuqueriquerS apresenta-se pouco povoada, 
particularmente ao longo da praia retilinea. A fotografia fixa os mean- 
dros do rio na baixada dmida e trecho da estrada de rodagem (Cara- 
guatatuba a Sao Sebastiao) em cuJas margens podem-se observar sinais 
mais nltidos da instalagao humana. — (Foto adrea do autor, em junho 

de 1951). 

representam senao 43% (111 km.). 147 quilometros de costa 

(57%) sao paredoes abruptos (os chamados costoes — V. 
foto n.0 6) ou fachadas maritimas dos esporoes amorreados 
(denominados costeiras, foto n.0 8). Nas ilhas, a relagao 



FOTO N.o 8 — Duas costeiras tlpicas, esporoes do relevo amorreado do 
continente, na reg-iao de TTbatuba enquadrando uma pequena praia (Praia 
da Knseada). Notem-se os terracos de abrasao marinha observdveis nas 
costeiras, e as marcas da exploragao humana, nas partes menos Ingremes. 

(Foto P. C. Florengano). 

FOTO N.0 9 —_ A praia de Bonete, encravada no "costilo" sul da Ilha 
de Sao Sebastiao. As escarpas dos morros, bastante 4speras no trecho 
fotografado (face oeste), mais suaves no fundo da exigua planfcie, abri- 
gam as principais rogas. As habitagoes, protegidas por pequenas dunas e 
peias ^rvores, ocupam a planlcie seca, percorrida pelo Ribeirao Bonete. 
No prixneiro piano, k direita. os pequenos terraqos temporAnos esculpidos 

nas areias da praia ("berms"). 
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e mais desfavoravel as praias: 36 quilometros totalizam elas 
(28%) contra 129 quilometros de costoes ou costeiras, num 

desenvolvimento total de 165 quilometros dos perimetros so- 
mados (calculo sobre as cartas da antiga Comissao Geogra- 
fica e Geologica — (30)). 

Em geral, cada praia e o centro de um pequeno mundo 
e os seus habitantes nao precisam caminhar mais do que al- 

gumas centenas de metres para atingirem os limites das di- 
minutas planlcies com os morros e montanhas que as enqua- 
dram. Um habitante, por exemplo, de Maresias (litoral de 
Sao Sebastiao), Bonete (Praia no costao Sul da Ilha de Sao 
Sebastiao — foto n.0 9), da Praia da Fortaleza (na Baia do 

mesmo nome, proximo a Ubatuba) tern na sua exigua pla- 

nicie e nos morros que a cercam a realidade sempre presente 
de sua vida .Espagadamente vai a vi/a, ( a sede de seu 

municipio ou do distrito), geralmente viajando em canoa. 
Nao possui animais de carga e nao tern senao a sua em- 

barcagao ou os ombros para o transporte dos produtos 
que leva para venda, ou das compras que consegue fazer. 
As relagoes de uma para outra dessas pequenas unidades sao 

consideravelmente mais faceis por mar, salvo certos casos, das 
praias "bravas" ou dos costoes agitados, ou ainda de periodos 

prolongados de mau tempo, quando os ancoradouros normal- 
mente calmos podem tornar-se inabordaveis. 

Quanto as comunicagoes terrestres, jamais foram boas 
e o isolamento dos varies nucleos de povoamento, nas praias 
e ilhas, com relagao ao "arriere pays", e um dos tragos cons- 
tantes da geografia fisica do litoral de Sao Sebastiao e Uba- 
tuba e fator essencial da sua geografia Humana. Ja no 
seculo passado, quando os dois portos prosperaram, gragas 
ao transito de muares pela serra, comunicando a economia 
do vale do Paraiba com o exterior (47, p. 503) (48, p. 10), 

evidenciaram-se as dificuldades de travessia da escarpa ma- 
ritima e da regiao montanhosa que se estende para o inte- 
rior (Serra do Mar a Quebra-Cangalha e Bocaina). Ate 

hoje e essa uma das areas mais hostis a circulagao, razao que 

contribuiu para o fracasso de mais de uma tentativa para a 

47 -— AUSTREGESILO, M. Ellis. - Estudo sobre alguns tipos de 
transporte no Brasil Colonial. Rev. de Historia. Ano I, 4, 495- 
516. S. Paulo. (1950). 

48 — GUISARD, F. — Ubatuba. Graf. Paulista. S. Paulo (1940). 
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• constru^ao de ferrovias do planalto aos portos de Sao Se- 

Ibastiao e Ubatuba (49) (50, p. 123). 
As asperezas do relevo dificultam mesmo a passagem 

■ de animals em varios costoes, onde o transito se torna uma 

aventura, particularmente nas ocasioes de chuvas prolonga- 
das. Estas, alem de tornar escorregadias as rochas expostas 

e as estreitas picadas da mata, chegam a impedir a travessia 

'de vaus, em ribeiroes que se empanturram. 
A circulagao interior, entre os diversos compartimentos 

•do litoral continental, apesar da existencia, ate ha poucos 
anos, de picadas e, de 1946 para ca, de uma estrada em con- 
clusao, correndo paralelamente a costa entre Sao Sebastiao 

e Ubatuba, e das articulagoes ja realizadas, em 1935 e 1938, 

respectivamente, dos extremes da regiao com o planalto in- 
terior, e extraordinariamente reduzida. As novas vias ainda 

nao desempenham fungao economica ou social apreciavel. 
Nao contribuiram para transformar as bases locals em que 

•esta assentada a vida economica, nem crearam novas fontes 
de riqueza. 

Dominam presentemente, os mesmos fatores de isola- 

mento, tanto geral como dos quadros locais, que na costa 

-mais acessivel e melhor localizada do litoral paulista, pesam 

sobre os problemas da vida regional. 

3. A mata atlantica — a unidade climatica. 

A montanha, que explica grande parte de um dos mais 
importantes problemas deste litoral, o isolamento, alia-se ou- 

tro fator ponderavel de separagao: a floresta. A floresta de 

<encosta, que e parte da compacta mata-atlantica, hoje a 

maior reserva florestal do Estado (51), invade todos os es- 
pagos onde o homem nao a atacou e apresenta-se impenetra- 

vel. Neste relevo montanhoso contribui para agravar as 
condigoes de circulagao, tanto de praia a praia, atraves de 

*costeiras e dos costoes, como, e principalmente, a articula- 

•"50 — Obras dc melhoramento dos portos dc Sao 
Sebastiao c Ubatuba. Secret. Via?5o e O. Publicas. Dlret. da 
Via?ao. vS. Paulo. (1941). 

|51 — -—■—.—Atlas cconomico do Estado dc Sao Paulo. 
Secret. ,AgrirM Parte II, n.® 4. S. Paulo. (1940). 



iTran^tn^ soIos rasos ^orrnados pela decomposicao de gnaisses e 
fas dls f?nfp^rr0TJ 6 ,mesn20,nos Picos das montanhas enrafzam as plan- 
QoKo orestas- lsIa area fotografada (morro do Viana) na Tlha de Sao 
mo uma?kdSeioSCDa

r?fl
aSpqUaSte verti^ais da rocha (&ranito) ofereceram mes- um refugio para a mata. A devastacao humana. de que se veem a^ 

marcas no l.o piano, nao a atingiu. 

..F, 

FOTC) N.o 11 — A devastaeao da f'o-esta no r.-uial Hp <3nr. QoKoo^k,. 
da Ilha). A faixa clara que se distingue desde o nlvel do mar at^ as 
encostas infenores das montanhas. contrast-.ndo fortemente Tom a flo! 
resta dos niveis altos, atinge altitudes de 450-nop m. Em determinidos 
espigoes ma's suaves avan-;a nmis. VA-se na fotografia. tTnmda da pr^ 

para a cidade de Sao Seoastiao. parte do "pier" desse pfirto 
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gao com o interior. Tem, verdadeiramente, o papel de bar- 

reira, que the reconheceram varies autores, como DEFFON- 

TAINES (52, p. 19), ELLIS JR. (53, p. 37), AZEVEDO 
(16, p. 79), MONBEIG (54, p. 129), PRADO JR. (55, p. 

45) e outros. Recobre, indiferentemente, solos das escarpas, 
como os salmouroes e terras vermelhas de decomposigao gra- 
mtica, deposit© de taludes, as aluvioes fluviais; as suas espe- 
cies conseguem sustentar-se mesmo sobre rochas revestidas por 

pequeno manto de solo, ate as cristas das escarpas mais ro- 

chosas (foto n.0 10). 

Dentro da grande variedade de especies que a carac- 
terizam, elevando as copas as mais diversas alturas, a ponto 

de nao ser possivel distinguir os andares no seu interior som- 

brio, ha relativa homogeneidade de aspecto nos diferentes 
niveis e nos variados solos das escarpas, no continente como 

nas ilhas (56, p. 57). Acima de 500 a 600 metres, e ate as 

cristas da escarpa, mantem-se continuo o dominio da mata 
virgem. So localmente a devastagao, que sempre partiu de 

ponto localizado na linha costeira, atingiu ou ultrapassou 
aquelas altitudes, como aconteceu nas margens das duas es- 

tradas que comunicam o literal leste com o planalto (S. Jose 

dos Campos a Caraguatatuba e Sao Sebastiao, e Taubate a 
Ubatuba). Nos niveis mais baixos, sucedem-se extensoes de 

florestas (particularmente conservadas nos vales), capoeiras, 
capoeiroes — espagos estes modificados pelo homem com 

as suas rogas temporarias ou com as exploragoes de madeira. 

Visto a pequena distancia, o revestimento vegetal das meia- 

encostas inferiores das escarpas impressiona como um mo- 
saico de formas e coloragoes variadas, correspondendo a es- 

tagios diferentes na reconstituigao da mata. De longe, para 
quern transita pelo mar ou as observe das praias, assumem 

aspecto de conjunto, que se destaca da floresta indevassada 
dos altos pela coloragao verde-claro, nitidamente distinta das 

52 ■—■ DEFFONTAINES, P. •—■ Geografia Humana do Brasil. Rev, 
Bras. Geog. Cons. Nac. Geog. Ano I. I, 2 e 3. Rio. (1940). 

53 '—- ELLIS JUNIOR, A. e ELLIS, M. •—- A econonda paulista no 
seculo XVIU. Bol. 115 (Historia da Civil. Bras, n.0 11). F. F. 
C. L. Univ. S. Paulo. S. Paulo. (1950). 

54 — MONBEIG, P. — Ensalos dc Geografia Humana Brasileira. Liv. 
Martins Ed. S. A. S. Paulo (1940). •) 

55 ■— PRADO JR., C. — Formagao do Brasil contemporaneo. Liv; 
Martins Ed. S. A. S. Paulo. (1942). 

56 — HOENE, F. C. — O mapa fitofisiondmico do Brasil. Anais IX 
Cong. Bras. Geog, Cons. Nac. Geog. Vol. HI. 46^60, Rio. (1944). 



— 36 — 

conalidades escuras laquela, por uma linha irregular. Sste 
limite, correndo muito proximo da horizontalidade, assinala 

a prolongada devastagao a que foi submetida toda a floresta 

nas inclinagoes menos acentuadas do terreno, a proximidade 
dos estabelecimentos humanos. O verde escuro da mata con- 

trasta, assim, fortemente, com o dominio da agricultura an- 
tiga e atual que o habitante das praias levou ate as encos- 
tas (fotos n.os 11, 12 e 13). 

FOtO N.o 12 — Restos da mata, conservados nas calhas, torrenciais da 
montanha, na pequena bacia de que dispoem os habitantes da praia (Pi- 
eingruaba, no limite oriental da costa paulista). A povoaqao (ou "vila") 
constitulda em maiona por Pescadores, nao vive mais, como no passado 
em estrita dependencia da agricultura local. Assim. a Natural' 

estd reconquistando o terreno. — (Foto P. C. Florenqano). 

A carta da fig. n.0 3, que e uma tentativa para fixar os 
atuais limites da mata virgem com os espagos devastados 
pela atividade humana, no literal de Sao Sebastiao e Uba- 

tuba, poe em destaque a mtima associagao do relevo com o 

revestimento vegetal e sua devastagao. A interpretagao dos 
limites entre a floresta virgem, conservada nas maiores al- 

titudes e nas mais acidentadas falesias, com os espagos utili- 
zados pelo homem, repousa, assim, na atividade e nas difi- 
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culdades humanas para a conquista da montanha florestal, 

atualmente e no passado (Vide paragr. 4). 

Mesmo onde o homem devastou mais prolongada e in- 

tensamente a floresta, como nas proximidades dos povoados 

0 no canal de Sao Sebastiao, jamais os solos se apresentam 

inteiramente descobertos. O abandono de uma cultura e sem- 

FOTO N.o 13 — Aspecto do limite entre a mata vireem e as 4reaa onl- 
tivadas, no literal de Sao Sebastiao. As manchas mais escuras corres- 

^1^esta vJr&em. as mais claras (como no canto inferior es- querdo da fotografia) As rocas recentemente abandonadas. VArias llhas 
menos escuras no interior da mata correspondem a reconstituicao de 
parcelas outrora cultivadas. V§em-se ainda bananeiras plantadas em ple- 

na floresta. — (Foto a^rea do autor). 

pre seguido pela retomada rapida da superficie por uma 

vegetagao rasteira, que precede a formagao das capoeiras e 

prepara a volta da floresta (foto n.0 14). Por isso, ai se en- 



T^OTO N.o 14 — Area devastada pel a agricultura em uma encosta do 
jnorro, no Canal de Sao Sebastiao (morro de Siridba). Observam-^e dl- 
'ferentes estAgios de reconstituicao da mata, desde os ulveis mais altos 

escarpados (aproximadamente 500 m) at6 a parte inferior da fotogra- 
fia (aproximadamente 300 m). — (Foto a£rea do autor), 
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contram todos os estagios de reconstituigao da floresta pri- 

mitiva, ©inbora certos morros, em geral os mais proximos- 

dos nucleos de habitagoes, exibam uma cobertura de gra- 

mineas que sao o resultado da devastagao, repetida cada 

estagao seca, pelo fogo das queimadas (foto n.0 15), 

Neste ambiente dominado pela montanha e pela flo- 

resta, esta em parte conquistada pelo homem, notavel fator 

FOTO N.o 15 — T7m trecho de mata secundAria e capoeiras em formacao, 
ncs mQrrcs locahzados ao fundo da cidade de Ilhabela (I. de Sao Se- 
Dastiao). No canto inferior direito observa-se parte de uma encosta re- 

j p?r &ram^neas baixas (barba de bode), que denotam a impossi- bilidade de reconstituiQao da mata no local, atingrido por queimadas da. 
estagao seca todos os anos. 

de unidade e o clima quente, umido, de ritmo tropical beim 

marcado na esta^ao seca do inverno, de que sao amostras 

as normals termo-pluviometricas de Sao Sebastiao e Uba- 

tuba (fig. n.0 4). Kxemplificam estas as condi^oes reinan- 

tes na estreita linha costeira, manifestando as da cidade de 

Sao Sebastiao visivel perturbagao na pluviometria, ocasio- 

nada pela localizagao em canal maritimo e pelo anteparo 

aos ventos oceanicos, proporcionado pelas montanhas da Ilha 

de Sao Sebastiao. Em ambos os postos meteorologicos  

alias os unicos na regiao que possuem series utilizaveis (57„ 

57 — SETZER, J. — Contribui^ao para o estudo do clima do Estado 
dc Sao Paulo. Bol. do DER IX-XI. Esc. Prof. Salesianas. Se- 
parata atualizada. S. Paulo. (1946). 
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Tabela n.0 1 

TERMO-PLUVIOMETRIA e 

/' P v 12 \ 
INDICE DE ARIDEZ ,/ 

DE SAO SEBASTIAO E DE UBATUBA 

Meses SAO SEBASTIAO UBATUBA 

Temp, oC. j Chuvas mm 1. A. Temp. oC Chuvas mm I. A. 

Janeiro 25,3 190,7 64,6 24,3 284,2 99,4 

Fevereiro 25,3 204,6 69,5 24,6 247,8 85,9 

Margo 24,6 176,5 58,3 23,9 288,6 101,4 

AJbril 23,5 137,3 49,1 22,3 194,3 72,4 

Maio 21,2 89,3 34,3 20,3 124,4 49,3 

Junho 19,8 70,3 28,3 18,7 91,3 38,1 

Julho 18,7 35,6 14,8 18,1 73,4 31,8 

Agosto 19,2 56,3 22,8 18,3 89,5 37,9 

Setembro 20,1 75,3 30,0 19,4 153,6 62,6 

Outubro 20,8 95,9 37,3 20,4 205,2 81,0 

Novembro 22,7 84,3 30,9 22,2 223,7 83,3 

Dezembro 23,8 149,3 53,0 23,5 257,9 92,3 

A n o 22,0 1365,4 42,0 21,3 2233,9 71,3 

Temperaturas: Sao Sebastiao (1910-22 e 26-27) — Ubatuba (1897- 

924 e 1926-44) (v. J. Setzer, 57). 

Chuvas: Penodo 1914-38 (Atlas Pluviom&rico, 59). 

(Consideram-se aridos os meses ou anos com 1. A, inferior a 20). 
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p< 209) — a uiriidade elevada todos os meses assinala-se 

como principal fator de diferenciagao das estagoes do ano, 

como e normal nos climas de ritmo tropical. Melhor do que 

os seus valores normals simples, os indices de aridez, conhe- 

cida fungao climatica, (9, tomo I, p. 233), acentuam o cara-' 

ter domiriante das chuvas, que se apresentam suficientes em 

todos os meses e mesmo excessivas nos do comego do ano 

(tabela n.0 1). 

A agua nao e escassa em nenhuma epoca do ano, apesar 

de julho apresentar-se como um mes relativamente seco no 

canal de Sao Sebastiao. Dada a exiguidade de extensao de 

UBATUQ A 

fs 0o 
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mitrico io Bra^sLl 59 da biblio^j 

  C orva de ruvel de BOOrn. 

0 5 10 

C grva de nlvel de BOOm. 
IsoLetas anua-ts ^-mm) 

Fig. n.0 5, 

cada uma das pl^nicies, para onde geralmente convergem 

as torrentes e ribeiroes formados na montanha, nao constitui 

problema para os habitantes da regiao — diferentemente do 

que acontece em baixadas bem desenvolvidas do territorio flu- 
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minense (40, p. 137) ou em algumas grandes praias do literal 

paulista, a oeste de Santos (28, p. 18), por exemplo. 

O regime climatico da regiao e nitidamente tropical e 

dominado permanentemente pela massa de ar tropical-atlan- 

tica, com interferencias, ainda maritimas, da circulagao po- 

lar-atlantica, (58) e, em menor escala, das influencias 

continentais. Estas ultimas se manifestam pelo vento 

quente e seco de NW que, principalmente nos meses de in- 

verno, costuma soprar com violencia durante curtos peno- 

dos, descendo, como as torrentes, as escarpas do rebordo do 

planalto, precipitando-se sobre as praias e agitando a super- 

ficie do mar. Mas as diregoes predominantes dos ventos sao 

as de sul e sudeste, o que expoe as encostas voltadas para 

o mar as descargas provenientes da atmosfera umida do 

Atlantic© brasileiro, tornando a regiao uma das mais chu- 

vosas do pais — embora com indices pluviometricos infe- 

riores aos de outras areas montanhosas do litoral paulista 

(59) (60). 

Com excegao da pluviosidade, de que existem obsenva- 

goes regulares, sabendo-se como aumenta com as altitudes, 

de forma a atingirem quase invariavelmente totais medios 

anuais superiores a 2.500 mm (v. fig. n.0 5) nas cristas ser- 

ranas da regiao, desconhece-se o comportamento dos princi- 

pais elementos do clima nas escarpas montanhosas do litoral 

de Sao Sebastiao e Ubatuba. Estas, a julgar pelo regime 

continental excessive do planalto, nas regioes do alto e me- 

dio Paraiba (57, p. 71), parecem ser, tambem climaticamen- 

te, barreira severa. 

4. A populagao e a vida economica 

O litoral de Sao Sebastiao e Ubatuba e mediocremente 

povoado, quando comparado a outros trechos da costa bra- 

sileira, como os que se desenvolvem em torno dos grandes 

58 ■—■ SERRA, A. c RATISBONNA, L. ■—■ As massas dc ar na Ame- 
rica do Sul. Serv. Meteor. Minist. Agric. Rio. (1942). 

59 — Atlas pluviometrico do Bra- 
sil. Minist. Agric. Bol. da Div. de Aguas, secgao de Hidrolo- 
gia, V, Rio. (1948). 

60 —- ^—-—•——- Carta pluviometrica do li- 
toral. Secgao de estudos meteorol6gicos da "The S. Paulo Li^it 
and Powell Co." S. Paulo. (1948). 



— 45 — 

portos de mar. Habitam-n'o 23.500 pessoas (recenseamento 

de 1950 — (41)), que Ihe dao uma densidade de 12,1 hab./ 

km2, muito inferior a media do Estado (32 hab./km2), mas 

superior a das demais areas litoraneas paulistas, excegao fei- 

ta da regiao de Santos (32, p. 64), ou, mais precisamente, 

das aglomeragoes urbanas das ilhas de Sao Vicente e Santo 

Amaro. A populagao e pouco variada e moderadamente 

mestigada. Seu tipo caracteristico e o caigara ou mameluco 

do litoral, que nao difere do homem das praias a oeste de 

FOTu N.0 16 — Pequena praia e planlcie habitada, na regiao ao norte 
de Caraguatatuba. A exiguidade do terreno, piano, concentrando a maior 
parte das habitagdes junto praia, favorece a conquista das encostas 
vizinhas, onde estao as rocas e capoeiras caiqaras, assim como algumas 

casas. — (Foto a^rea do autor, em junho de 1951). 

Santos (28, p. 31), (13, p. 31) ou do muxuango fluminense 

(61) , senao por um predommio mais acentuado do branco 

iberico sobre os demais elementos, como ja observaram CAR- 

VALHO (13, p. 35) e DEFFONTAINES (62, p. 145) em 

61 — PEREIRA, J. V. C. ^ Muxuango — em "Tipos e Aspectos do 
Brasil". LB.G.E. 168-171. Rio. (1949). 

62 — DEFFONTAINES, P. Os individuos-tipos do Brasil* Bol. 
Geog. Cons. Nac. Gcog. Ano V, 50, 140-46. Rio. (1947). 
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exemplos locals. Provavelmente, maior isolamento assim co- 

mo a hofetilidade dos primitivos habitantes da regiao, os ta- 

moios, que impediram a colonizagao durante o seculo XVI 

(34, p. 288), 13, p. 35), (63, p. 30), sao responsaveis por 

essa aparente vantagem do literal de Sao Sebastiao e Uba- 

tuda. O negro, trazido em quantidades ponderaveis como 

contraband©, no seculo passado, por ocasiao da persegui- 

r 
r-v 

i 

O K uma planicie agrlcola, bastante povoada no Sebastiao: o Pereque. A paisagem estA inteiramente huma- 

nnnr-a*' hThffT?-n0 interior 4rea P,ana- embora nao aparecam senao 
Hn ^ not . 5 o-P01o w I?-10r parte localiza-se junto A praia. Ao fun- 

■ ■ ^a0 e?axf .iao e a costa continental, onde tamb6m sao visfveis os smais dos estabelecimentos humanos. — (Foto a^rea do autor 
em junho de 1951). 

gao ao trafico de escravos, a ponto de, em 1835, 

corresponder a 37,6% da populagao (33) desertou da re- 

giao logo que a emancipagao civil o permitiu e hoje nao re- 

presenta senao fragao reduzida do efetivo humano, provavel- 

mente inferior a 5% do total, embora seja consideravel a in- 

fluencia deixada pelo escravo nas cidades e nos latifundios do 

^ J- J* dc — Qurfdro historico da Provmcia dc S. Paulo ate o ano de 1822. Tip. Brasil S. Paulo, (1897), 
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passado, assim como nas mais vulgarizadas tradigoes da mu- 

sica e do "folclo^e,, praianos (64, p. 153). O predominio bran- 

co, principalmente de remota origem portuguesa (65, p. 71), 

e os contactos pouco eficientes com o mundo exterior, sao 

certamente, fatores de outra peculiaridade das populagoes 

praianas de Sao Sebastiao e Ubatuba: as formas de arcaismo 

FOTO N.0 18 •— Povoagao de Pescadores (Indaiauba), numa praia batida 
pelos ventos do oceano (SE). As casas refu^iaram-se sobre o morro, no 
canto abrigado de oeste, protegendo-se, ainda, com a cobertura propor- 

cionada por ^rvores. — (Foto H. O. de Freitas). 

que se manifestam na linguagem, mais sensiveis nos povoados 

relativamente isolados, como foi anotado por OLIVEIRA (66) 

e por G. MUSSOLINI (67). 

64 — MATTOS, D. B. de — Foldore praiano de Sao Paulo. Rev. 
Arq. Munic. Pref. Munic. S. Paulo. Ano V, 58, 151-57. Sao 
Paulo. (1939). 

65 — REGO, M. H. do — A lenda no litoral paulista. Rev. de His- 
toria. Ano II, 5, 69-80. S, Paulo. (1951). 

66 — OLIVEIRA, M. F. — Artigos sobre o litoral paulista, especial- 
mente sobre a Ilha de Sao Sebastiao, Jornal "O Estado de Sao 
Paulo' e rev, "A voz do Mar" em varios numeros e anos. Com 
agradecimentos ao A. 

67 — MUSSOLINI, —- Os pasquins do litoral norte de Sao Paulo 
e suas peculiaridades na Ilha de Sao Sebastiao. Rev. Arq. Mu- 
nic. Pref. Munic, S. Paulo. Ano XVII, CXXXIV, 7-68. S. Paulo. 
(1950). 
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Reduzidas e isoladas como se apresentam as terras pla- 

zas neste literal montanhoso, a presenga do homem mani- 

festa-se, em todas as suas praias e as marcas de antiga e 

persistente ocupagao humana estendem-se por todos os pon- 

tos onde o relevo, a distancia ou a mata nao dificultaram a 

instalagao de homens ou o contacto com o mundo externo, 

Abaixo de 450 a 500 metros, so os costoes muito Ingremes 

ou os frontalmente expostos as vagas ou aos ventos mais 

fortes continuam virgens da agao humana. O caigara do li- 

teral de Sao Sebastiao e Ubatuba, embora mal aparelhado 

e vitima de endemias que o enfraquecem, tem-se manifesta- 

do um ativo transformador das paisagens. 

Trata-se de populagoes rurais, constituidas por agricul- 

tores e Pescadores, que nao ocupam senao uma parcela da 

regiao: a maioria de suas praias e respectivas planicies, mais 

raramente as encostas inferiores dos morros e colinas vizi- 

nhos daquelas, alem de varios esporoes e algumas pequenas 

ilhas, a que se apegam os homens. (V. fig. n.0 6 e fotos n.s 

12, 16, 17, 18, 19 e 20). 

Nas praias e reduzidas planicies, melhor se evidenciam 

a presenga e as obras dos homens. Nao ha extensao plana 

superior a um hectare, por mais isolada que se apresente, jun- 

to a marinha, que nao tenha uma habitagao e arvores frutife- 

las plantadas a roda da casa, uma pequena cultura, um ran- 

■cho, ou nao evidencie, com suas ruinas e capoeiras, o abandono 

■de antigo estabelecimento. 

O homem, neste literal escarpado, dispondo de muito 

poucas terras planas, aproveita-as de preferencia as das en- 

costas dos morros e as montanhas. Nao se trata de regioes 

pantanosas, como em outras baixadas litoraneas (28, p. 68), 

<40, p. 24), mas de terrenes secos, onde jamais falta um 

pequeno curso d'agua permanente. Se os solos sao bastante 

arenosos, principalmente nas diminutas planicies formadas 

por aluvioes marinhos, tern a vantagem de ser facilmente 

trabalhaveis (68, p. 8), e de estarem a proximidade das ha- 

titagoes e a vista do mar, o que vale dizer, de local de pesca. 

A exiguidade das planicies e, assim, um fator favoravel ao 

seu povoamento por agricultores e pescadores e a intensa 

vida que anima algumas das mais favorecidas pela situa- 

^ao, como e o caso das em que se localizam as cidades de 

i68 ^ SETZER, J. ^ Os solos dos grupos 19 a 22* Bol. de Agricul- 
tura.. Sec. Agric. S. Paulo. (1945). :. i .j 
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Sao Sebastiao, Caraguatatuba e Ubatuba, da de Maresias ou 

do Pereque, por exemplo (V. fig. n.0 6). 

A praia e centro humano de atragao permanente, pon- 

to de contactos sociais, onde os homens se demoram em pa- 

lestras ou jogos, ou ressonam, sob a sombra acolhedora dos 

chapeus de sol (terminalia catapa), indiferentes as pica- 
das dos incomodos mosquitos. Para cada povoado, e parti- 

cularmente para os das Ilhas e das areas nao atingidas pelas 

estradas de automoveis, as praias sao, ainda, os pontos de 

desabitado e9recobertoCpe*a0flores^a0'A^sque^rd^ d^fotografia v^se^po1' 
rS?e ha^So^umana ^ testemunhaTa'proximid^ ae naoitagao numana. — (Foto a^rea do autor, em junho de 1951). 

articulagao com o mundo exterior, semelhantemente as pe- 

quenas estacoes de estrada de ferro nas vilas do interior. 

Quando se aproxima uma embarcasao, a qualquer hora do 

dia, animam-se com as correrias de homens, mulheres, crian- 

Sas, levados por simples curiosidade, que vao "assuntar", na 

expressao local. 

As partes planas ou ligeiramente acidentadas, vizinhas. 

ao mar, abrigam a totalidade do efetivo humano, suas ca- 



sas, ranchos e demais instalagoes. Raras sao as habitagSes 

construidas nos morros. Os costoes sao, geralmente, limites 

nao transpostos pelo "habitat" e as escarpas das montanhas 

mais abruptas apresentam-se inteiramente vasias, nao abri- 

gando senao chogas temporarias de fabricantes de canoas, ou 

oferecendo refugio em suas grotas naturais a um ou outro 

eventual cagador. Portanto, um contraste de povoamento 

opoe as planicies ao quadro de montanhas. Faltam a estas 

todos os atrativos que, em outros logares, tem creado popula- 

goes e generos de vida montanheses. Aqui, todo o dominio 

das montanhas e morros recobertos pela floresta, que cor- 

I 

m 

FOTO N.0 20 — Costeira "mansa" na Ilha de Sao Sebastiao (entrada sul 
do Canal), sem praia, mas ocupada pelo homem. Observam-se vdrias 
pequenas ro^as, entremeiadas com capoeiras, e 4 casas,^ al6m de ruinas 

de antigas habitagoes. •— (P^oto a6rea do autor, em junho de 1951). 

responde a, aproximadamente, 60% da regiao (V. fig. n.0 

3, p. 37), apresenta-se vazio. Nao ha habitantes da monta- 

nha ou da floresta; somente populagoes costeiras, ou "praia- 

nas", como habitualmente sao designadas. 

A densidade quilometrica da regiao (que possue 1950 

km2 e 23.515 habitantes, segundo o ultimo recenseamento^ 
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portanto 12 hab/km2), nao exprime, assim, a relagao geral 
entre os homens e os seus quadros geograficos. O que, real- 

mente, conta, sao a maior parte das 159 pequenas e medias 
planicies, que perfazem o total de 84 km2, e mais, pelo me- 

nos, 50 costeiras, parcialmente povoadas, reunindo, umas e 
outras, a totalidade da populagao. 

Naturalmente, o povoamento excepcionalmente gran- 

de das planicies tropicals do litoral de Sao Sebastiao e Uba- 
tuba, que se traduz pela relagao de 279 hab/km2, nao se 
cbmpara as massas de camponeses que, sobretudo na Asia 
Oriental e na Africa Equatorial (Golfo da Guine), se reunem 
em planicies, disputando os menores espagos e os utilizando 

minuciosamente (69, p. 98) (70, p. 46) (71, p. 42). Mas a 
media de 279 habitantes por quilometro quadrado, que se re- 
fere unicamente aos 84 quilometros quadrados de planicies, 
nem todas igualmente ocupadas, esta mais proxima da reali- 
dade regional e e passivel de comparagoes com a ocupagao do 
solo em regioes rurais das latitudes medias e dos paises de 
clima de mongao. Juntamente com o carater atrazado das 
tecnicas da vida economica e a antiguidade do povoamento, 
constitui um dos elementos basicos para a explicagao geogra- 
fica da regiao mais acidentada do nosso litoral. 

Mesmo excluindo-se as populagoes consideradas urba- 

nas (total: 3780), isto e, as das quatro cidades da regiao, e 
os respectivos perimetros, cuja soma e ligeiramente supe- 
rior a 4 km2, os dados essenciais nao se modificariam muito: 

neste caso, as densidades rurais passam a ser de 246 hah/ 
km2. 

As densidades, aqui inferiores as dos campesinatos, a 
base de metodos de cultura intensivos, traduzem condigoes 
diferentes e uma utilizagao negligente dos recursos do meio, 
inclusive os da pesca. A utilizagao extensiva dos solos pia- 
nos, de aluviao, pelos caigaras habitantes das praias, por ou- 
tro lado, acham-se associadas culturas localizadas nos mor- 
ros vizinhos, atividade essa que, nas montanhas orientals, por 
exemplo, cabe a outros grupos humanos, de verdadeiros mon- 
tanheses (71, p. 24). Mas, em ambos os casos, as popula- 

69 — GOUROU, P. Lcs Pays Tropicaux. Presses Universitaires de 
France. Paris. (1947). 

70 — SIGN, J. — Asie dcs Moussons. Col. Geographic Universelle, 
dirig. por Vidal de La Blache e L. Gallois, IX (l.a, 2.a), Armand 
Colin. Paris. (1929). 

71* GOUROU, P. — La Tcrrc c rHommc cn Extremc-Oricnt. Ar- 
mand Colin. Paris. (1947). 
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goes rurais e o essencial da vida economica, assentam-se na 

utilizagao dos recursos locais, com a agricultura e a pesca. 

E' sabido como os dados da relagao homem e espago as- 

sumem maior significagao quando se os relaciona com as su- 

perficies cultivadas. Os 8400 hectares de terras planas de 

que dispoe o habitante da costa leste paulista, se fossem so 
e inteiramente cultivados, cada um de seus habitantes teria 
2,8 hectares. Isto e pouco mais do que o espago medio que 

utiliza um agricultor frances (2,4 hectares) e 14 vezes as ter- 
ras cultivadas a disposigao de um campones na planicie do 
delta de Tonkin, Indochina. (71, p. 26). 

Mas, na realidade, o habitante do literal de Sao Sebas- 

tiao e Ubatuba esta longe de utilizar a totalidade ou mesmo 
a maior parte das terras faceis de trabalhar das planicies. 
E' dificil calcular as areas cultivadas e inutil apoiarem-se con- 
clusoes em dados oficiais. Nem mesmo as declaragoes dos 
moradores merecem fe, do que tivemos frequentes provas. 

O problema mais se complica com o fato de, na maioria as 
culturas serem anuais e nao ocuparem os solos senao du- 
rante alguns meses (por exemplo as rogas de milho, de fei- 

jao, de arroz). Outras permanecem mais tempo no mesmo 
local, como a da mandioca, a da batata-doce, mas e dificil 
avaliar suas extensoes totais, porque sao objeto de uma ro- 

tagao complexa de solos, de que resulta, em dado momento, 

estarem sendo preparadas terras para plantio e efetuar-se a 

colheita em lavouras plantadas ha ano e meio, dois ou tres 

anos atras. So as culturas permanentes, tornam-se passiveis 
de avaliagao proxima da realidade, nos quadros locais; porem 
nao representam mais do que uma parcela reduzida das ati- 

vidades agricolas. Levando-se em conta, ainda, que o habi- 

tante desta costa nao e somente agricultor e que parte da 
populagao masculina tern a sua principal ou unica atividade 
na pesca, resulta ser impossivel exprimir por um indice nu- 
merico a relagao entre o homem e a utilizagao do espago 
no conjunto do literal de Sao Sebastiao e Ubatuba. 

As culturas sao pouco extensas e, no conjunto, nao re- 
presentam mais do que 5 a 6000 hectares (calculo sobre fo- 

tografias aereas de Janeiro de 1951), o que significa ter cada 
habitante da regiao de Sao Sebastiao e Ubatuba, aproxima- 

damente, 0,2 hectares de solo cultivado, geralmente de ma- 

neira extensiva e com baixos rendimentos. Destacam-se a 
cultura da mandioca, a da bananeira e a da cana de agucar, 

as duas primeiras pelo importante papel que tem na subsiS- 



h OTO N.0 21 Habitagao de praia, no Canal de Sao Sebastiao, enco- 
berta pelas culturas de quintal. Aparecem aqui bananeiras, cafeeiros, 
canas e um pe de pinhas, na maior profusao, nao sendo visfveis, no 
angulo fotogr^fado. outras plantas que completam o cortejo habitual das 

casas caigaras. 
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FOTO N.o 22 — As Arvores frutlferas que habitualmente cercam as habi- 
tacoes. sombreando-as. aparecem aqui acompanhadas por grande variedade 
de plantas titeis, rasteiras e arbustivas. Imediagoes de Caraguatatuba.   

(Foto C. V. Carvalho). 
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tencia caigara e a ultima por ser a base da unica industria 

importante da regiao, a dos engenhos de aguardente. 

As unicas culturas permanentes, nas planicies e nos 

morros, sao as plantagSes de bananeiras, de coqueiros, la- 

ranjeiras e, ocasionalmente, outras de carater local, alem de 
restos de antigos cafezais encontrados hoje, quer ao lado 
das habitagoes, quer em capoeiras ou na mata secundaria. 
Devem tambem ser consideradas permanentes as culturas de 

quintal, ou, em termos mais gerais, as lavouras domesticas, 

inclusive as arvores frutiferas, que envolvem todas as ha- 
bitagoes praianas na maior promiscuidade com plantas de 

crnamentagao e de subsistencia. (Vide Fotos n.0s 21 e 22). 

Torna-se dificil precisar a extensao de todas elas no 
conjunto regional, assim como os seus rendimentos. E' certo 

que as lavouras domesticas desempenham importante papel 
na subsistencia caigara e que as plantagoes de cana, bana- 

neiras e, secundariamente, de varias "fruteiras" (como desig- 
nam os caigaras as suas arvores frutiferas) contribuem com 
1/4 do valor nas exportagoes por via maritima (pequenas 

embarcagoes) dos 4 municipios da regiao, sendo o 1.° lugar 

ocupado pelos produtos da pesca. (Informagoes dos pro- 
prietaries de barcos de cabotagem que freqiientam os pe- 
quenos portos da regiao. Nao ha dados nem controle das 

exportagoes, com excegao dos produtos da pesca). 

Mas as culturas caracteristicas sao as das rogas itine- 

rantes, localizadas tanto nas planicies secas como nos mor- 

ros. Todas sao diminutas parcelas, geralmente de uma a 
duas dezenas de ares. O sistema de sua instalagao e entre- 
tenimento nao difere do tipo habitual nas regioes tropicais 

do globo: o "ray" oriental, o "ladang" africano, a "milpa" 
mexicana, etc. (69, p. 29). Consiste em derrubar um tre- 

cho da mata (capoeira ou capoeirao, geralmente), incendiar 

e em seguida explora-la por alguns anos (dois a tres nos mor- 
ros, tres a mais anos nas planicies, dependendo das culturas 
e da fertilidade do solo), e abandona-lo por varios anos (nun- 

ca menos de quinze nas encostas e um nas planicies). A 
vegetagao selvagem retoma, entao, a posse do solo, a menos 

que novos incendios, praticados todos os anos na estacao sot 

ca, o impegam. Nas vizinhangas das cidades e de povoados, 
e comum essa ultima pratica, as vezes destinada a propor- 
cionar pastes para algumas vacas leiteiras; mas geralmente 

sem finalidade alguma, pelo simples habito de queimar. E* 

essa, por exemplo, a situagao dos morros vizinhos ao Bairro 
de Sao Francisco, em Sao Sebastiao, do morro do Canta- 
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galo, em Ihabela, e de inumeras outras encostas baixas (VI. 
fotos n.0s 23 e 24). 

As rogas, obrigando a uma rotagao de solos, deixam im— 
pressas na paisagem marcas indeleveis, as mais visiveis da 

FOTO N.0 23 — O morro de Cantag-alo. em Ilhabela, hoje despido do seu 
solo e da vegetacao. ericado de matacdes, ostenta as marcas do ataque- 
do fogo, que todos os anos, cada mes de setembro e ateado anonima- 
mente ao capinzal ralo e inutil que cresce depois da estagao chuvosa. 
Nem as raras cabe.-as de gado conseguem encontrar pastagens all. de— 
vendo contentar-se com as dos magros cercados vizinhos k povoagao. — 

(Foto Demdtrio V. Danese). 

ocupagao humana, como as que padem ser vistas nas fotos: 
n.0s 25 a 30. 

As plantas habitualmente cultivadas nas rogas itineran— 
tes sao a mandioca, a cana de agucar, o milho, o feijao, a. 



batata-doce e, em muito pequena escala, o arroz, todas for- 

necendo elemento integrantes da subsistencia caigara (13, 

p. 129), e uma delas (a cana de agucar) sendo objeto tam- 

bem de culturas com objetivo comercial (aguardente). 

Pelo seu carater temporario em dado trecho de solo, 

e impossivel estimar a area total das atuais rogas. Os dados 
oficiais sobre essas culturas no literal (72) (73), como tive- 

FOTO N.0 24 — Ao lado das culturas que rodeiam as habitagoes e das 
Arvores que as protegem dos ventos, no canto povoado da planfcie de 
Maresias, os morros, revestidos de gramineas e ravinados peias enxur- 
radas, de hA muito nao abrigam a floresta. Apenas nos vales, que es- 
culpem as suas encostas, al?rigoii-se uma vegetaqao reliquia do passado. 

mos ocasiao de verificar em varias analises no Canal de Sao 
Sebastiao, estao muito aquem da realidade. So em amostras 

locais e possivel avaliar as extensoes, em dado momento, 
das culturas caigaras. 

72          .— Atlas cconomico do Estado de Sao Paulo. Se- 
cret. Agric. Diret. Estatist. S. Paulo (1940). 

73 _     Estatistica Agricola dc 1944. Dep. Est. Esta- 
tistica. Ind. Graf. Siqueira. S. Paulo. (1947). 
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De qualquer forma, e necessario acrescentar as terras 
planas que sempre ou periodicamente abrigam uma cultura, 

a instalagao de ro^as e de plantaQoes no dominio dos mor- 

ros. Em plamcies rurais mais povoadas, como e o caso de 

Maresias (24 km. a oeste da cidade de Sao Sebastiao) ou 
do Pereque (no canal e Ilha de Sao Sebastiao), a primeira 

com 631 habitantes (recenseamento de 1950) e a segunda 
com 678 (inquerito domiciliar do autor), ambas com exten- 
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FOTO N.o 2o — RoQas itinerantes em morro (costeira do Sal) e na ola- 
nlcie (praia da Baleia). Cada pequena parcela ^ ou foi uma roca. As 
mais escuras correspondem a estJlgios avanqados de reconstituiqao da 
mata, as mais claras a culturas praticadas por ocasiao da tomada da 

fotografia. — (Foto Diret. Naveg. Min. Marinha). 

soes sensivelmente comparaveis, isto e, 280 e 260 hectares, 

respectivamente, as rogas instaladas no morro, em dado mo- 
mento (Janeiro de 1950), equivaliam a, aproximadamente, 
um tergo das terras cultivadas nas respectivas bacias. (O 

calculo efetuado para Maresias foi baseado em recobrimen- 
to aereo e se exprimiu por 31 hectares de culturas na plani- 

cie e 11 hectares de rogas nos morros. Para o Pereque, os 
dados resultaram de inquerito local, levantamento de plan- 
ta da planicie e fotografias aereas, achando-se melhor espe- 
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cificados na parte IV). Em algumas povoagoes de plamcies 
muito pequenas e bastante povoadas, de que sao exemplos 

o Bonete (costao sul da Ilha de Sao Sebastiao, foto n.0 9) 
e Picinguaba (o povoado mais oriental da costa paulista, 
vide foto n.0 12), as culturas das encostas assumem o prin- 

cipal papel, ao lado da pesca. A atragao das plamcies sobre 
o habitante deste dominio de montanhas, nao e portanto uma 

FOTO N.0 26 — Roqas no morro nas vizinhanqas de uma praia (Praia 
do Viana) na Ilha de Sao Sebastiao. Paisagem caracteristica da rotagao 
de solos, sendo as manchas mais claras as atuais rogas (1950). O limite 
superior do espago devastado, assinalado pela passagem brusca para o 
clomJnio da mata. estd apenas a 100-120 metres, indicando reduzida 
atividade agricola presentemente. A mata 6 aqui secunddria e as cultu- 

ras outrdra se estenderam atd o alto do morro. 

consequencia de generos de vida baseados somente na agri- 
cultura. 

A pesca, principalmente praticada nas enseadas com 

praias e nas costeiras, (74, p. 12), (75, p. 1544), (76, p. 680), 

74 SCHMIDT, C. B. — Alguns aspectos da pesca no literal paulis- 
ta. Sec. Agric. Diret. Publ. Agric. S. Paulo. (1948). 

75 -— CARVALHO, M. C. V. de — O pcscador no litoral leste do Es- 
tado dc Sao Paulo. Bol. Geogr. Cons. Nac, Geog. 36, 1544-49. 
Rio (1946). 

76 -— CARVALHO, M. C. V. de — O pcscador no litoral do Estado 
de Sao Paulo. Anais do IX Cong. Bras, de Geog. Ill, 680-88. 
Rio. (1944). 
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fornece a alimentagao local importantes recursos. Sendo pra- 
ticada em cooperagao, leva a concentragao ou, pelo menos, 
a necessidade de os homens que a praticam se encontrarem 

sempre a pequena distancia da praia, para o caso de urn 

chamado eventual. Em certas areas, particularmente nas 

costas mais acidentadas, constitui atividade comercial que, 

somada a praticada na regiao fluminense de Ilha Grande 
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FOTO N.o 27 — Parte de uma plam'cie (Maresias) cultivada com rocas 
raicaras A parcela ma is clara. que se distingue no centre da fotografia 

tSrQ
a 0na UT ^ dois anos' Provavelmente, e a vegetacao ras- 
f f t tSe aposfando do so10- Em baixo e no canto superior esquerdo da area fotografada (aproximadamente 3 hectares ao todo) veem-se rocas 

plantadas, com certo alinhamento. As margens dos cursos d'Agua (solos 
mais umidos) acham-se recobertas pela floresta (toda a face direita da 
totogratia e a faixa escura que corta ao centro a ^rea abrangida). — 

(Foto a6rea do autor, em junho de 1951). 

(de que as estatisticas oficiais nao a distinguem) por barcos 

matriculados em portos paulistas, envia a Santos e Sao Pau- 
lo metade do pescado maritime entrado naquelas cidades. 

(3.963 em 8.037 toneladas totais, no ano de 1950 "Esta- 
tistica do pescado recebido em Santos", do Institute de Pes- 
ca Maritima). 

A agricultura e a pesca de subsistencia, atividades mais 

caracteristicas da populagao praiana, e necessario acrescen- 
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tar as fungoes em parte urbanas das quatro sedes de munici- 

pios da regiao, o turismo e o veraneio, novo elemento ai in- 
troduzido nos ultimos anos, e a insignificante colheita vege- 

tal e animal praticada pelo caigara na floresta e na mari- 
nha (13, p. 130), 

No conjunto, e muito pouco como vida economica. Esta 
reflete pequena evolugao e tecnicas rotineiras na agricultu- 
ra tropical, itinerante e com baixos rendimentos, falta de in- 
centives a novas atividades e, ao mesmo tempo, a decaden- 
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FOTO N.o 28 — Culturas temporfirias e capoeiras em solos razos nos 
arredores de Sao Sebastiao. As manchas mais claras, com formas qua- 
dradas, sao parcelas que estao sendo preparadas para receber sementes, 
apesar do revestimento de matacoes e pedras soltas da superflcie. Al- 
gumas habitaQoes, sempre cercadas por drvores, podem ser vistas, outras 
estao ocultas, na parte superior da fotografia. — (Foto a6rea do autor, 

em junho de 1951). 

cia das bases comerciais em que, no passado, se assentou a 
economia relativamente prospera da regiao, principalmente 
dos portos de Ubatuba e Sao Sebastiao e da Ilha de Sao Se- 
bastiao (63), (24, vol. Ill), (31), (33), (77), (78, p. 36). 

77 -— -— —  — — ——— — Dicionario corografico-agncola do 
Estado dc Sao Paulo. Seer. Agric. e Inst. Paul. Defesa perma- 
nente do cafe. Sao Paulo (1925). 

78 — ALMEIDA, A. P. de O litoral norte. Rev. Arq. Munic. Ano 
XIL CXII. Pref. Munic. S. Paulo. (1947). 
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Ao baixo padrao economico correspondem nivel de vi- 
da dos mais elementares e vida social dominada pela con- 
di?ao de pauperismo. E natural, assim, que as popula^oes 
caigaras tenham encontrado na emigra^ao dirigida para o 
porto de Santos principalmente (32, p. 65), e planalto oci- 
dental de Sao Paulo, uma solugao parcial para o paradoxal 
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POTO N.o 29 —• Derrubada na mata secundAria da planlcie de Castelha- 
nos (Una de Sao Sebastiao), para plantio de cana, em local outrora cul- 

tivado. — (Foto do autor, em julho de 1950). 

excedente de seus efetivos. A regiao, que nao foi ate 
hoje explorada senao em muito pequena parte e que, ao 

lado dos recursos da terra, possui os importantes complemen- 
tos economicos proporcionados pelas aguas do mar, estando 



63 - 

excelentemente situada entre os maiores centres de popula- 
^ao do Brasil (Fig. n.0 1), tornou-se area decadente, com ci- 

dades e vilas mortas e velhas construgoes-fantasmas geral- 
mente em ruinas, ao lado de capoeiras onde a mata se re- 

constitui. (Fotos n.0s 31 a 33). 
A exploragao deste literal, iniciada no segundo seculo 

da historia brasileira e continuada ate hoje, sempre com me- 

todos destrutivos, deve-se a transformagao da paisagem na 
faixa que vai da linha costeira ao limite dos morros com 
as montanhas, ja assinalada atras. A utilizagao dos recursos 
da terra, a custa da floresta, em tres seculos e meio de agri- 

FOTO N.0 30 — Vestlglos das plantagoes de caf^ nos morros e planfcies 
da cidade de Ubatuba. As terras vizinhas ao antigo porto do caf6 prove- 
niente da bacia paulista do Rio Paraiba do Sul e, por sua vez, impor- 
tante centro cafeicultor da primeira metade do seculo XIX, acham-se 
em geral degradadas pela agricultura. Apenas pequenas roqas tempord- 
rias. localizadas nas encostas inferiores dos morros, antigamente torna- 
dos totalmente pelas lavouras da rubidcea impedem a retomada total de 
seu dominio, pela mata atlantica. — (Foto a6rea de P. C. Florenqano). 

cultura itinerante, resultou na devastagao de, aproximada- 
mente, 380 quilometros quadrados, portanto 4,5 vezes a 
area correspondente a das planicies e 20% de toda a regiao. 
A floresta, refugiada na montanha e nos esporoes mais 
acidentados, cabem hoje perto de 1600 quilometros qua- 
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FOTOS N.os 31 e 32 —• Sobrados do s^culo passado, nas cidades de Uba- 
tuba (foto 31) e de Sao Sebastiao (foto 32). Sao poucos os casaroes an- 
tigos conservados como estes, nos velhos centros coloniais da regiao, pois 

a maior parte ruiu ou estd em ruinas. 
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drados, isto e, 80% do revestimento dos solos no litoral 
de Sao Sebastiao e Ubatuba (observagoes efetuadas sobre 
nossas fotografias de recobrimento aereo parcial de janeiro 
de 1951 e levantamento aereo da Marinha Brasileira — Di- 
retoria de Navegagao) — (V. fig. n.0 3). 

FOTO N.o 33 •— Vestigios de um dos maiores e mais antigos engenhos de 
aQucar do litoral de Sao Sebastiao, o da praia de Seruuba. Nas rutnas de 
suas consLruQoes espagosas, cresce hoje o mato ou instalam-se pequenas 

culturas e cercados para animais dom&sticos. 

Nao podemos, hoje, reconstituir o passado, para o con- 

junto do litoral em estudo, a ponto de precisar, em qualquer 

■dos seus mementos, qual o estado de devastagao da flores- 

ta — em outras palavras, onde passava o limite entre a pai- 
sagem transformada pelo homem e a indevassada. For to- 

•da parte, evidenciam-se, porem, as marcas de atividades mais 
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importantes outrora, o que e confirmado pelas raras estatis- 

ticas do seculo XIX (33), (79), e pelps recenseamentos de 
1900 e 1920. Com relagao aos espagos atihgidos pela devas- 
tagao das matas em todas as epocas, isto e, aos 380 quilome- 
tros quadrados referidos atras, a densidade atual exprimir-se- 
ia por 61,8 hab/km2. Essa relagao assume grande valorr 

quando se considera ter sido aquele o espago onde se exerci- 
taram, em tres e meio seculos de povoamento, as tecnicas 

rudimentares dos cultivadores locals. Sem esquecer os re- 
cursos proporcionados em todas as epocas pelas aguas do 
mar e pela floresta da montanha, foi essa a superficie de que 
se valeram, efetivamente, os caigaras habitantes do literal de 
Sao Sebastiao e Ubatuba, hoje representados por 23.500 in- 
dividuos, sem duvida, mais pobres do que os seus antepassa- 
dos e menos numerosos do que estes. 

No Estado de Sao Paulo, que hoje nao possui senao pe- 

quena fragao de seu territorio indevassado, com raras flores- 

tas cuja area jamais foi devidamente avaliada, a populagao 
propriamente rural e, merce do abandono das regioes de co- 

lonizagao antiga e da atragao das cidades, relativamente pou- 
co densa: 18>75 hab/km2, pelos resultados do Recenseamen- 
to de 1950 (4.610.528 habitantes nas areas consideradas ru- 

rais, estas somando, aproximadamente, 245.800 km2, segun- 
do calculo sobre as cartas dos 369 Municipios paulistas). Tor- 
na-se evidente a posigao demografica favoravel dos habitantes 
rurais do literal de Sao Sebastiao e Ubatuba, principalmente 
quando se consideram a pequena proporgao de sua area de- 
vastada em todas as epocas, as possibilidades que Ihes poderao 
proporcionar a floresta de encosta e as aguas do mar, se ra- 
cionalmente exploradas, alem de outras vantagens, como as da 
situagao geografica. A miseravel situagao que perdura, pare- 
ce ser o reflexo das tecnicas rotineiras e da falta de incentivo 
— que nao podera partir senao de fora — a renovagao das 
tecnicas da vida economica, principalmente as agricolas. O 
agricultor, no literal de Sao Sebastiao e Ubatuba, nos dias 

atuais, limita-se a utilizar uma parcela dos solos cultivados 
pelos seus antepassados, deslocando as rogas temporaries, de 

uma para outra posigao dentro das areas de capoeiras e ma- 
tas secundarias, que sao impedidas de se reconstituirem, a me- 

79 — MARQUES, M. A. — Apontamentos historlcos, geograficos, bio- 
grabkos, estatisticos e noticiosos da Provincia de Sao Paulo. L 
Tip. Universal. Rio. (1879). 
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nos que se tenha dado completo abandono da agricultural co- 

mo e o caso em algumas areas de pesca comercial, por exemplo 

nas vizinhangas da fronteira fluminense (enseada de Ubatu- 
mirim) ou na costa nordeste e leste da Ilha de Sao Sebas- 

tiao. 

Raramente o cultivador local tern oportunidade de ins- 

talar sua roga em um trecho de floresta virgem. Esta se 

acha demasiado longe das habitagoes, ou com acesso difi- 

cil. E' mais comodo derrubar e queimar uma capoeira em 
formagao, cujo solo ja readquiriu uma camada de humus ca- 

paz de sustentar por 2 anos, pelo menos, as culturas de sub- 
sistencia. Isso e o que normalmente o agricultor caigara rea- 

rfza num ritmo ininterrupto. Um dos problemas mais inte- 
ressantes da pesquisa geografica nesta regiao e, portanto, 
verificar em que anos ou epocas atingiram-se os limites da 

devastagao da mata, em altitude. Partindo da unica fonte 

de informagoes possivel, os inqueritos no terreno, obtem-se 
resultados em parte satisfatorios. Assim, na regiao do Ca- 
nal de Sao Sebastiao (continente e ilha), conseguimos datar 
o inicio da formagao das rogas mais altas, hoje capoeiras, 
em 16 locais diferentes, entre 1915 e 1925; seis outras eram 

mais recentes, ou seja, de 1926 a 1932. Mas, em compensa- 

gao, nao obtivemos informagoes positivas sobre as epocas 
em que se fizeram as derrubadas ou foram abandonados o^ 
terrenos de cultura nos locais de 25 capoeiras e capoeiroes 
nas condigoes acima que, em todos os casos, eram o resul- 

tado da instalagao de rogas cuja memoria se perdeu. Der- 

rubadas praticadas nos ultimos anos, na mata virgem, so as 
encontramos as margens das estradas de Sao Sebastiao e 
Uhatuba para o planalto, sempre destinando-se ao corte de 
lenha ou a fabricagao do carvao e, ocasionalmente, aprovei- 
tadas para pequenas rogas. 

Nao resta duvida que foram os agricultores do passado, 

nas vertentes do Canal de Sao Sebastiao pelo menos, os que 
atingiram as cotas mais elevadas das rogas e plantagoes lo- 
calizadas nos morros, fazendo a floresta recuar ate o seu do- 

minio atual, o das mais ingremes escarpas. O avango em 
diregao a montanha, iniciado nas praias, prosseguiu, pelo me- 

nos, ate a terceira decada deste seculo. Mas, a julgar pelas 
inumeras capoeiras e capoeiroes bem formados, em cotas da 
ordem de 400 a 500 metros, que chegam, a primeira vista, 

a confundir-se com a mata virgem, aqueles limites foram 

atingidos ha muito mais tempo, um seculo atras, pelo me- 
nos. Pela importancia que teve esta zona litoranea na eco- 
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nomia paulista da metade do seculo passado, quando foi a 
mais populosa regiao da Provincia (33) (13, p. 37), e os 
seus "distritos" rivalizavam com os mais prosperos do in- 
terior (em 1836 os "distritos" de Vila Bela, Sao Sebastiao 
e Ubatuba produziram 14,2% do cafe que, na entao provin- 
cia de Sao Paulo, ja era o principal produto (33, p. 129), 
pode-se compreender como foi intensa a exploragao dos seus 

recursos. As paisagens humanizadas que se observam atual- 
mente, (vide as fotografias anexadas a este capitulo) resul- 
taram, assim, de longa evolugao e refletem a degradagao in- 

tensa dos recursos do meio pelo homem. 



III-A VIDA HUMANA NA ILHA DE SAO SEBASTIAO 

1 — Condigoes fisicas 

a) O relevo e os solos 

A Ilha de Sao Sebastiao e essencialmente acidentada, 
sendo seu aspecto geral o de um conjunto montanhoso (figs. 
n.0s 7, 8 e 9 em que os picos mais elevados chegam a ultrapas- 
sar 1300 metres (Pico de Sao Sebastiao — 1379 m, Morro do 

Papagaio — 1307m). As altitudes relativamente grandes 

nao constituem excegao, estando 23,5 km2 (6,9%) da Ilha 

em cotas superiores a 900 metros e 268 km2 (79,7%) acima 
de 100 metros. 

As montanhas, que ocupam pouco menos de 2/3 da ex- 

tensao total da Ilha (torna-se impossivel fixar exatamente a 
area, que nao corresponde ao tragado de curvas de nivel), 

apresentam-se invariavelmente muito ingremes e desfavora- 
veis aos homens. Em varias medidas feitas nas escarpas 
dos espigoes principais, utilizados para a ascengao aos cumes, 

e localizados entre os mais importantes cursos d'agua, veri- 
ficamos estar a inclinagao media compreendida entre 30 e 
35 graus. Nas paredes em calhas dos vales de torrentes da 

montanha, obtivemos, em 25 observagoes, declividade de 48%. 
A erosao e naturalmente acelerada pela forte inclinagao do ter- 
rene, sendo capaz de arrastar as camadas superficiais dos solos 
nao protegidos pela floresta (foto 34) e mesmo de solapar as 

raizes das plantas nos locals mais expostos. 



FOTO N.0 34 — Ravinamento em um morro desnudado, outrora cultivado 
e atualmente atingido por incAndios amiais (Morro do Taquanduva, no 
Canal de Sao Sebastiao). Observem-se as superficies peneplanizadas do 
morro (400 m) e das montanhas do dltimo piano (1200-1300 m). — (Foto 

R. O. de Freitas). 
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FOTO N.o 35 — Area amorreada, intensamente atingida pelos mAtodos 
destruidores do agricultor caigara. Fotografia tomada do alto do Canta- 
galo, nas vizinhangas de Ilhabela. em diregao k Ponta Sul do Canal de 
Sao Sebastiao, Veem-se raros vestigios da mata primitiva ao longo de 
taivegues fluviais, assim como nas encostas mais umidas voltadas para 
o sul. S6 a montanha, que aparece ao fundo, constitui um refugio para 

a floresta primitiva. 
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Dois blocos montanhosos, designados macigo de Sao Se- 

bastiao e Macigo da Serraria (V. figs. n.0s 7 e 9A) alem da 
acidentada ponta meridional da Ilha (Peninsula do Boi) dao 

forma a Ilha de Sao Sebastiao e a destacam como o conjunto 

mais elevado e saliente do literal paulista. Ambos os ma- 

cigos distinguem-se ainda pela nitida superficie peneplanizada, 

ao nivel de, aproximadamente, 1200 m e pela topografia senil 
que caracteriza as suas cristas (38, p. 194). Esculpe-os vigo- 
rosamente a rede hidrografica, apesar da resistencia das rochas, 
estando mais avangada a evolugao fisiografica no macigo da 
Serraria, que tern o aspect© de um planalto profundamente 
dissecado (38, p. 195). 

Entre 350 e 450 metros de altura, bordejando grande 

parte do contorno dos dois macigos, distingue-se outra super- 
ficie, aparentemente peneplanizada, a dos morros (foto 35). 
£stes ocupam aproximadamente 80 km2, ou pouco menos de 

1/4 da extensao da Ilha, desenvolvendo-se mais nas faces do 
Canal de Sao Sebastiao e da Baia de Castelhanos; nao apare- 
eem nos trechos mais abruptos, dos costoes de sul e de leste 

(fig. n.07). Por isso, ha flagrante dessimetria, visivel nas 
secgoes topograficas dirigidas de NW a SE, especialmente 
quando atravessam o macigo de* Sao Sebastiao (figs. n.0s 8 

e 9). 

Os morros, com suas altitudes mediocres, podem apresen- 
tar-se profundamente dissecados, tornando-se entao inutiliza- 
veis. Tal acontece nos vales principals que se aprofunda- 
ram no seu dominio, dando escoamento aos cursos da monta- 

nha. Alem das calhas estreitas por onde escorrem as "aguas 

do monte", caracterizam-se esses vales da drenagem radial 
nos dois macigos, pelas irregularidades dos perfis longitudinals, 
que se assinalam por numerosas quedas e rapidos. losses ca- 
racteristicos contribuem para separar os estabelecimentos hu- 
manos, na periferia parcialmente amorreada da Ilha. 

O relevo dessas areas, entretanto, e normalmente mais 
suave do que o das montanhas. Morros como o do Canta- 
galo, em Ilhabela (390 m), ou o do Schmith, no costao sul 

(370 m) chegam a ter rampas medias de 30%. Mas, a gran- 
de maioria tern inclinasao mais fraca, da ordem de 15 a 20% 
nas faces voltadas para o oceano, nao oferecendb bbstaculo 

muito importante, antes constituindo andares ou degraus na 
escalada das montanhas (V. secgoes topograficas — figs. 8, 
9 e 17). 

Ao imponente relevo acidentado, nao corresponde ne- 
nhum desenvolvimento paralelo de planicies ou baixadas alu- 
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viais. A Ilha esta na regra do literal da Sao Sebastiao e 

Ubatuba, e mesmo a ultrapassa, pois nao tem, em conjunto, 

mais do que 7,3 km2 de areas planas ou ligeiramente aciden- 
tadas, que constituem as suas pequenas planicies (2,2% da 

superficie total). Sao 38 as unidades desse tipo, localizadas, 

ou melhor, encravadas nas anfratuosidades determinadas pelas 

diregoes das estruturas e do relevo, nos contornos da linha 
costeira (V. carta geral, fig. 22). A maior, com 2,6 km2, e 
a do Pereque, 4 km ao sul de Ilhabela, no Canal de Sao Se- 

bastiao, enquadrada pelos dois macigos montanhosos, na area 
para onde converge o maior sistema hidrografico da Ilha, cuja 
bacia tem 56 km2. Segue-se-lhe a plamcie de Castelhanos 
(face leste da Ilha) com 0,8 km2 (18 km2 da bacia hidrogra- 
fica), nao passando as demais de diminutas extensoes planas, 

muitas vezes constando apenas de estreita praia arenosa e de 
uma faixa, com algumas dezenas de metros de largura, cons- 

tituida por depositos aluviais (38, p. 175). 

Alem da plamcie do Pereque, 20 outras localizam-se no 
Canal de Sao Sebastiao. A Peninsula do Boi nao possui ex- 

tensao alguma de planicie e toda a longa e escarpada linha 
de costoes do sul e do leste nao exibe senao 12 minusculos 
compartimentos pianos, e mais 5 na Baia de Castelhanos 

(figs. 11 e 22). A exiguidade de extensao de cada uma des- 

sas unidades nao e um fator desfavoravel — antes acresce o 
seu interesse humano. 

Sao hoje bem conhecidas as formagoes geologicas da 

Ilha, gragas ao excelente trabalho de RUY OZ6RIO DE 

FREITAS (38). As montanhas constituem um dos maiores 
macigos brasileiros devidos a erupgoes do magma alcalino> 
provavelmente do Jurassico, sendo constituidas, fundamental- 

mente por uma serie de plutonitos. Sua origem e constitui- 
^ao geologica, ao que parece, e bem diversa da regiao monta- 
nhosa do literal continental que Ihe e frontal. Este nao foi, 
entretanto, objeto de uma pesquisa aprofundada, sendo pouco 
conhecidas as suas formagoes geologicas. 

A formagao dos morros, nas bordas da Ilha, assim como 
aos existentes no continente, atribui-se idade arqueana (38, 
p. 15). Constam de granites e gnaisses que, na Ilha, com- 
portaram-se como rochas encaixantes do "stock" alcalino plu- 

tonico das montanhas. Hoje apresentam-se como capas re- 

siduals das estruturas encaixantes das alcalinas, ocorrendo nes- 

sas condi^oes tanto na periferia amorreada, como em areas 
localizadas no interior das montanhas da Ilha (V. fig. 8 e 9). 
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Alem dessas forma^oes fundamentals, ocorrem eruptivas 
basicas (basaltos) e eruptivas acidas (quartzo-dioriticas), es- 
tas em duas pequenas expansoes sobre as estruturas de gnaisse 
e aquelas em diques, cortando localmente as mais antigas es- 
truturas da Ilha (V. fig. n.0 9) — em ambos os casos extrema- 
mente limitadas e de reduzido interesse para os problemas do 
meio, na Ilha de Sao Sebastiao. 

As planicies sao constituidas de depositos recentes, qua- 
ternaries, na maior parte originarios das montanhas. O estu- 
do das suas condigoes exigiria maior soma de investigagoes 

geologicas, alem do reconhecimento cientifico dos seus solos. 

Das formagoes alcalinas e granito-gnaissicas, alteradas por 
generalizada decomposigao, e de seus aluvices, retidos junto 

aos niveis de base, nas 38 diminutas planicies costeiras, ori- 

ginaram-se os solos de interesse agricola. £ impossivel, en- 
tretanto, trata-los de maneira satisfatoria, por nao terem ate 

hoje preocupado seriamente aos tecnicos e estudiosos da pe- 
dologia brasileira, como acontece, alias, em outras areas lito- 
raneas (14, p. 158). 

Quanto aos solos das montanhas, resultantes da alteragao 
iluvial dos plutonitos (principalmente biotita — pulaskito e 
nordmarkito, de que sao constituidos todos os picos culminan- 
tes — 38, p. 39), nenhuma analise e de nosso conhecimento. 

O agricultor ilheu tern limitada experiencia dessas terras ex- 
tremamente acidentadas e altas, recobertas, na quase totali- 
dade, pela floresta e nao conquistadas pelas culturas. Estas, 
quando chegam a subir pelas encostas inferiores das mon- 
tanhas, utilizam a camada de humus retida pelas arvores da 
mata, entao eliminadas a machado, Nem os solos, nem a sua 
cobertura organica resistem, porem, as rogadas que os desco- 
brem, sendo transportados pelas chuvas. As culturas tornam-se 
rapidamente improdutivas nesse domlnio de escarpas abrup- 

tas, para cuja conquista nao parecem preparados os agricul- 
tores locais. 

Ja nos morros do embasamento cristalino granitico-gnais- 
sico, semelhantes estrutural e petrograficamente as escarpas 
da Serra do Mar, nas varies secgoes do literal continental pau- 
lista (80, p. 358) (38, p. 14), os solos, eluviais, comparaveis 
aos dos tipos distinguidos por SILVEIRA (14, p. 158) ou por 

80 REGO, L. F. M. — Considcragocs prelimlnares sobre a genese 
e a distribuigao dos solos do Estado de Sao Paulo. Bol. Geog. 
Cons, Nac. Geog. Ano III, 27, 351-69. Rio. (1945). 
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SETZER (81 e 82) sao melhor conhecidos e suas qualidades 

utilizadas pelo agricultor da Ilha. fiste, como o caigara do 
continente, os designa, um tanto imprecisamente, como mas- 

sapes e salmouroes. Comunente encontram-se estes solos re- 

W 

FOTO N.0 36 — A floresta indevassada que se observa no primeiro pia- 
no, contrasta fortemente com os morros "pelados" e com as capoeiras 
que se vdem em partes mais baixas do terreno. (Foto a^rea do autor, 
obtida das proximidades do Pico do Baepi, em diregao aos morros do 

Canal de S. Sebastiao, que se ve ao fundo). 

vestidos por vegetagao secundaria (capoeiras em diversas fa- 
ses de formagao). Em certos setores estao sendo ocupados por 
culturas; noutros foram abandonados recentemente por rogas 

anuais; freqiientemente acham-se inteiramente degradados 
pela erosao, acelerada pela intervengao humana, principalmen- 

81 —- SETZER, J. — Os solos do complexo cristalino, Bol. Agricola 
Seer. Agric. S. Paulo. (1941). 

82 — SETZER, ]. —- Os solos numeros 1, 2, 3 c 4 do complexo cris- 
talino, Bol. Agricultura Seer. Agric. S. Paulo. (1943). 
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te quando a esta veio aliar-se o fogo das queimadas. A mat a 

primitiva desapareceu, e com ela, a camada de materia orgli- 
nica; ambas estao impedidas de se reconstituir integralmente 
neste dominio acidentado, onde se exercitam as tecnicas pri- 
mitivas dos roceiros (v. fotos 36, 37 e 38). 

Por massapes sao geralmente designados os melhores so- 
los dos morros e colinas gnaissicas (provenientes do gnaisse 
facoidal, hornblenda-gnaisse, biotita-gnaisse e oligoclasio-gnais- 

se) (38, pg. 16), que se distinguem por coloragao rosea a 
avermelhada. A argila, nesses solos, corresponde, aproxima- 
damente, a proporgao de areia e as qualidades fisico-mecanicas 
apresentam-se muito boas. Sao terras faceis de trabalhar, onde 
as plantas de cultura enraizam firmemente, e resistem, melhor 
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FOTO N.0 37 — Nas 4reas mais devastadas pela atividade humana, as 
dos morros vizinhos aos povoados das praias, como 6 o caso da encosta 
norte do Morro Taquanduva, a mata so se manteve nos solos dmidos do 
talvegue fluvial. ftste exibe, assim. uma galeria florestal. at6 onde nao 
ohegam as queimadas anuais da vegetagao rasteira. — (Foto H. O. de 

Freitas). 

do que nos chamados salmouroes, as tecnicas postas em pra- 
lica pelos rcceiros, assim como a erosao das encostas. Quando 
em capoeiras antigas, tern profundidade apreciavel, em ge- 
ral superior a 30 centimetros. Segundo nossas observagoes, o 
pH situa-se entre 5 e 6, sendo reduzida a permeabilidade. 

Os salmouroes (denominagao menos usada pelos agri- 
cultores locais, nomeando muitas vezes solos extremamente 
diversos) sao terras arenosas e bastante acidas (pH de 3 a 5), 
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de coloragao geralmente cinzento-clara, bastante profundas e 
permeaveis, originadas de granites. Sua fertilidade e bem me- 

nor do que a dos massapes, nao so nos morros da Ilha como 

nas encostas continentals da Serra do Mar. Tem o inconve- 

m 

FOTO N.0 38 — O abandono das culturas 4 acompanhado pela retomada 
do solo pela vegetagao r>tural. O morro fotografado (ao fundo da praia 
Vermelha, n.i Bala de Castelhanos) ainda apresenta vestlgios da mata 
pnmitiva; sua cobertui a, entretanto, § de capoeiras ralas, as mais anti- 
gas das quais datam de uns dez anos. A casa fechada e as antigas ro- 

gas foram abandonadas ha 5 anos. 

niente, nas inclinagoes muito acentuadas do terreno, de se tor- 
narem friaveis, quando expostos pela explora^ao agricola, sendo 
ravinados facilmente pela erosao. Em escarpas mais vivas dao 
frequen'emente origem a solos de coluvio, que se acumulam 



tios sopes dos morros solapados pelas chuvas. Formam-se, en- 
tao, depositos de taludes chamados "rolados" pelo cai^ara 

ilheu, muito freqiientes no acidentado litoral de Sao Sebas- 
tiao, mas de limitado interesse agricola, por constarem de mar 
terial grosseiro (38, p. 174). 

A julgar pela experiencia dos agricultores caigaras, que 
jamais utilizam fertilizantes ou adubos, e a mais variada, de 
um para outro local, a qualidade dos solos dos morros e ge- 

ralmente estimada como favoravel — sobretudo nos massapes. 

As terras agricolas ai ocorrem por manchas muito limitadas 
e o grau de sua fertilidade e indicado aos roceiros por varios 
"padroes" vegetais (arvores e arbustos, habitualmente). Nao 
e possivel avaliar a fertilidade original dessas manchas, em 

face da intense e ininterrupta exploragao agricola de que tern 
sido objeto, no passado e atualmente. Qualquer pesquisa nesse 
sentido devera levar preliminarmente em consideragao a his- 
toria local da exploragao agricola do solo. Por outro lado, des- 
conhecemos a existencia, nessas terras acidentadas, de anali- 
ses quimicas. Estas terao valor quando abrangerem grande 
numero de amostras, nas variadas condigoes locals dos morros. 
Nas planicies, adentrando as estreitas praias de areia (estas, 
em regra, com 20 a 40 metros de largura, a partir do nivel 

medio das mares), predominam os depositos de aluvioes terres- 
tres, que deram origem aos principals solos agricolas da Ilha 
de Sao Sebastiao, infelizmente de extensao limitada. Trata-se 
de aluvioes fluviais, depositados pelos numerosos cursos d'a- 
gua, por vezes importantes com os das bacias do Pereque e 
da praia de Castelhanos (que drenam, respectivamente, 16,6% 
e 5,3% da superficie da Ilha), sempre originados nas mon- 
tanhas. Todos acabam perdendo o gradiente ao deixarem o 
dominio amorreado das formagoes granito-gnaissicas, sendo 
entao capazes de depositar. Uma parte (justamente os de 

regime mais nitidamente torrencial), alcanga diretamente o 
mar em costdes agitados, onde foi impossivel a acumulagao 
de sedimentos. 

As pequenas planicies localizam-se junto aos niveis de 
base costeiros de rios ou ribeirSes responsaveis pela drenagem 
de, aproximadamente, 245 km2 ou 73% da superficie insular. 
Sao elas constituidas principalmente por taboleiros pianos, ou 
terragos de 3 a 5 metros acima do nivel da agua corrente, 
em geral a salvo das inundagoes periodicas (foto n.0 39). 
Com relagao ao nivel do mar, raramente ultrapassam 12 me- 
tres de altitude — cota essa que so as maiores planicies atin- 
gem ou chegam a ultrapassar, nos limites interiores com os 



FOTO N.o 39 — Aspecto do tabuleiro da planicie do PerequS (Canal de 
Sao Sebastiao). A horizontalidade, quase perfeita do terreno 6 aqui in- 

terrompida pelo terraceamento ocasionado pelas dguas de cheia. 

tnorros ou as colinas. losses aluvioes formam solos com gra- 
nulagao fina, elevada percentagem de argila e lentes de areia 
^ cascalho, com coloragoes que variam do cinzento ao cas- 

tanho escuro. Na vizinhanga imediata das praias passam a 

^arenosos, mais claros. Os ribeiroes que se encaixam nos tabo- 
leiros (terragos fluviais) apresentam leitos revestidos de sei- 
xos (cascalhos), geralmente grosseiros. 

Nao fora a limitada extensao das aluvioes fluviais, situar- 
se-iam nos 7,3 km1' das 38 planicies, os unicos solos utilizados 

pela agricultura insular: os dos taboleiros argilosos, dadas as 
suas qualidades, reconhecidas pelos agricultores caigaras e 
evidentes no aspecto das variadas culturas, praticadas con- 
tinuadamente, sem nenhuma especie de adubagao. O grau de 

acidez nao e um criterio apreciavel para julgar a adaptagao 

das culturas a esses solos, pois ai crescem vigorosamente e 
frutificam as mais variadas plantas permanentes e tempora- 

rias de nossa agricultura tropical, que parecem muito bem 
adaptadas as taxas de 4 a 5 pH, comumente por nos observa- 

•das nas terras cultivadas. A riqueza quimica, que parece ser 
geralmente favoravel (o que devera ser confirmado por ana- 

iises de laboratorio, que, infelizmente, nao obtivemos), alia-se, 
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certamente, o elevado teor de humus contido nas melhores 
terras das plamcies. Mas uma grande superioridade desse^ 
solos e, sem duvida, a sua maneabilidade por instrumentos 
agncolas e a horizontalidade, em planicies bem drenadas, que 
os poe e salvo de inundagoes — tao temidas pelos agricultorea 
de outras planicies costeiras em Sao Paulo (28, p. 21) (14> 
p. 116), no Parana (83), e em outros trechos da costa brasi^ 
leira. Na Ilha de Sao Sebastiao, salvo uma extensao muita 
limitada de terras localizadas junto a barra do rio Pereque 

(fig. 14), as enchentes, por vezes subitas nos ribeiroes, naa 
atingem terras de cultura das plamcies. Assim, os solos dos 
taboleiros pianos prestam-se para culturas secas, sendo com- 
preensivel que abriguem as superficies mais intensamente uti- 
lizadas pelos lavradores ilheus (V. pgs. 112-113). Estasr 

no total, dada a exiguidade da extensao de cada uma das areas 
planas e a existencia de espa^os nao aproveitados (alem das 
superficies ocupadas pelas casas, pelos caminhos, pelos ribei- 
roes, por exemplo) nao representam mais do que 160 hectares, 

ou 1/4 da area cultivada (680 hectares) na Ilha de Sao Se^ 
bastiao (resultados de levantamento aereo, completados pela 
inquerito pessoal por nos executado em fevereiro de 1951). 

IS interessante notar que esse ultimo resultado, que se 
refere a todas as culturas na ocasiao ocupando os mais di- 
versos terrenos, e sensivelmente comparavel a extensao global 
das planicies (730 hectares). 

Essas terras secas e faceis de trabalhar, atravessadas por 
cursos d'agua permanentes, significam para os habitantes da 
Ilha apreciavel vantagem, principalmente quando comparadas 
as baixadas extensas e alagadas, comuns nos litorais brasileiros, 

b) O quadro climato-botanico. 

Ao relevo e aos solos, criadores de contrastes e de qua- 
dros locais para a atividade dcs homens, o clima e a vegetagaa 
opoem apreciavel fator de unidade, identificando as paisa- 
gens naturais da Ilha de Sao Sebastiao com as da franja lito- 
ranea quente e umida do sudeste brasileiro. 

Torna-se, entretanto, impossivel tratar, a base de obser- 
vagoes meteorologicas regulares, o clima da Ilha. Ai funciona 

83 BIGARELLA, J. J. — Contribuifao ao estudo da Planicic Lito- 
ranea do Estado do Parana. Arq. Biol. e Teen. I, 75 —- III. Curi=- 
tiba/(19461:" 
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apenas um posto pluviometrico (ate ha tres ou quatro anos 

termo-pluviometrico), o de Ilhabela. Bern resguardado da 
atmosfera livre por arvores e habitagoes, de 1943 para ca 
fornece, com relative regularidade, dados validos somente para 
o microclima de um bloco de granito a que se acha colado. 

Dificuldades comuns a todos os estudiosos de nossos cli- 

mas (especialmente dos litoraneos, onde e insegura a aplica- 
gao de metodos de interpolagao) so nos permitem algumas 
observagoes gerais sobre o clima da Ilha de Sao Sebastiao. A 
mais evidente, alem da troplcalidade e da identidade com a 
costa continental fronteira, e a existencia de um tipo clima- 
tico local, o do canal de Sao Sebastiao, e de microclimas de- 
vidos as condigoes variadas de exposigao aos ventos e aos 

raios solares, na superficie irregular da montanhosa ilha. 

As perturbagoes na pluviometria, manifestadas no clima 

da cidade de Sao Sebastiao (v. pg. 40), parecem mais sensiveis 
em setores da face insular do Canal de Sao Sebastiao, como^ 
p. ex., ao sul de Ilhabela. Dos agricultores, habitantes das 
praias de Massaguagu e Pereque e da area amorreada que vai 
da Pontinha ate a Ponta da Sela (fig. n.0 22), recolhemos a 
impressao de se encontrar aqui uma faixa costeira relativa- 
mente seca, cuja pluviosidade e, verossimilmente, inferior aos 
1365 mm anuais de Sao Sebastiao (tabela n.0 1), ou aos 1391 
mm registrados pelo pluviometro de Ilhabela, em seis anos 
de observagoes (1943-1948). Na baia de Castelhanos, e pos- 
sivel que identicas alteragoes se verifiquem, sempre como re- 
sultado do anteparo oposto pelo bloco montanhoso da Ilha aos 

ventos umidos do S e SE. 

Inversamente, o costao sul, da Ponta da Vista a Penin- 
sula do Boi, apresenta-se como a face mais exposta aos ventos 
e a umidade do oceano. Recebe pluviosidade anual que o 
Atlas Pluviometrico do Brasil (59) e o Servigo de Meteoro- 

logia da "The Sao Paulo Light and Power C0" (60) avaliamf 

por extrapolagao, em 2000 a 2500 mm; provavelmente excede 
este ultimo total, a julgar por situagoes de identica exposigao 
no literal paulista (V. 28, p. 16; 57, p. 155) e pelo aspecto 
da mata virgem, a mais densa que conhecemos nas escarpas 

litoraneas. Os pequenos cursos d'agua, nesse "front" oceanico 
das montanhas, sao reconhecidamente mais regulares e cauda- 
losos. Suas nascentes encontram-se, invariavelmente, em alti- 

tudes maiores do que os da vertente oposta. 

Outro fator de grande expressao nas manifestagoes locaift 
da climatologia da Ilha e, sem duvida, a exposigao das suas 
vertentes aos raios solares. Ainda sob esse aspecto, destaca-se 



— 84 — 

a face voltada para o Canal de Sao Sebastiao. A insolagao 
absoluta, da latitude tropical em que se acha, e ai nitida- 

mente diminuida nas primeiras horas da manha pelas mon- 
tanhas dos maci^os de Sao Sebastiao e Serraria. O planalto 
Atlantic©, alteando, na margem oposta do Canal, o seu paredao 
de 900 a 1100 metros, contribui tambem para encurtar o pe- 
riodo de insolagao nas ultimas horas da tarde. Desconhecem- 
se, porem, nao so os valores da insolagao, como os possiveis 
efeitos de tal situagao que e, nas vertentes do Canal, compa- 
ravel a dos vales ou depressoes em alta montanha. Na costa 

continental, identicas situagoes ocorrem em inumeros vales. 

Conseqiiencias visiveis das exposigoes diversas das en- 
costas aos raios solares, assim como aos ventos, encontram-se 
nos morros e colinas cuja vegetagao foi devastada pelo homem. 
O caigara, principalmente quando agricultor, esta habituado a 
distinguir as encostas mais insolaradas e quentes, denomina- 
das "soalheiras", que prefere as sombreadas e mais umidas, 

chamadas "noruega". No Canal de Sao Sebastiao, onde os 
morros ocupam maior area, os contrastes entre umas e outras 
se manifestam mais visivelmente, refletindo nas paisagens os 
microclimas do relevo (V. fotos n.0s 35 e 52). 

Afora a diferenciagao verificada no Canal de Sao Sebas- 
tiao, as influencias do relevo nao parecem ser capazes de criar 
variedades locais. Nem mesmo os macigos montanhosos da 
Ilha, apesar de ultrapassarem largamente 1000 metros de al- 
titude, aparentam possuir clima local. Manifestam-se, certa- 
mente, no seu domlnio, condigSes que a altitude imprime a 
todos os climas; mas nao cremos ser possivel distinguir uma 
variedade de montanha nas estreitas cristas peneplanizadas e 
dissecadas da acidentada Ilha. 

O clima tropical umido da Ilha de Sao Sebastiao, inte- 
grando, sensivelmente a familia de que participam todas as 
localidades da costa paulista, assim como os litorais de Para- 

nagua e Angra dos Reis, nos Estados do Parana e Rio de 
Janeiro, respectivamente (59, pg. 24), (57, p. 208), esta 
sujeito ao mesmo ritmo, de que resumimos os principais ca- 
racteristicos: 

a) temperaturas normalmente altas mas nao exces- 
sivas, cuja pequena amplitude e mais sensivel nas horas diarias 
do que no decorrer dos meses do ano. Ao contrario do Pla- 
nalto, que conhece, nas geadas da estagao fria um elemento 
climatico caracteristico, a area litoranea em estudos nao re- 
gistra esse fenomeno, de grande significagao economica e 
humana; 
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b) pluviosidade abundante, suficiente para a agri- 

cultura em qualquer epoca do ano, nenhuma estagao apresen- 

tando-se verdadeiramente seca. Entretanto, a estagao das chu- 
vas (verao) nao tem a regularidade que os totais mensais, por 

exemplo os de Sao Sebastiao, podem a primeira vista sugerir. 
Assim, chuvas tardias, ocorrendo normalmente em margo e 
abril, atraves de dias seguidos, contrastam com as fortes cargas 
rapidas caracteristicas dos meses de verao (fevereiro princi- 

palmente). Nesta estagao ha, por outro lado, um period© seco, 
o "veranico", abrangendo geralmente uma a duas semanas de 
dezembro ou do inicio de Janeiro, epoca que e aguardada pelos 

cultivadores locals para a secagem das safras de cafe, de milho 
ou de feijao "das aguas". O inverno, period© relativamente 

seco, particularmente no Canal de Sao Sebastiao e seus bor- 

dos, registra a maior irregularidade pluviometrica, de ano para 
ano. 1944, 1945 e 1946, por exemplo, assinalaram-se nas es- 
tagoes de Ubatuba e Sao Sebastiao, assim como em postos 
pluviometricos em funcionamento no Canal de Sao Sebastiao 

(Ilhabela e Sao Francisco) com invernos excessivamente se- 
cos, que se prolongaram ate a primavera. O caso extremo (no 
periodo de observagoes regulares que teve inicio em 1943) 
foi registrado em 1944, quando, durante os meses de julho 

a outubro, cairam apenas 33,5 mm. de chuva em Sao Fran- 
cisco, 60,2, em Sao Sebastiao e 87,8 em Ilhabela. No ano pre- 
cedent© haviam sido registrados, respectivamente 241,6 mm., 
298,9 mm. e 268,3 mm. nos meses e postos citados, o que 

da ideia da variabilidade do periodo seco no clima tropical 
litoraneo (Deve ser lembrado serem os exemplos citados, de 

localidades onde se manifesta a perturbagao no regime dos 
ventos oceanicos ocasionada pelo relevo montanhoso da Ilha 
de Sao Sebastiao (v. pg. 82). Em locais subtraidos a inter- 

ferencia de montanhas no percurso dos ventos maritimos, como 

o costao sul da Ilha, parece ser menos nitida a irregularidade 
do periodo seco, a julgar pelos dados de postos como os de 
Piassaguera e Alto da Serra (regiao de Santos), Itapanhau e 
Ubatuba, todos possuidores de series pluviometricas regulares 

e longas (59, p. 26); 

c) umidade do ar elevada, sobretudo na face voltada 

para o Oceano e nas montanhas (estas freqiientemente enco- 
bertas por nuvens carregadas, que precipitam uma garoa fina); 
regime de ventos mal conhecido, como em todo o litoral entre 
Santos e Rio de Janeiro^ mas nitidamente caracterizado pelo 
predominio da circulagao no interior da massa de ar tropi- 
cal-atlantica (ventos de SE), com perturbagoes secundarias da 
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massa polar (invasoes de ar frio). Mesmo na ausencia de 

observagoes regulares locals, reconhecem-se esses caracteris- 
ticos, comuns aos litorais do sudeste brasileiro (84) na area 
em estudo, sendo mais nitidos nas costas expostas a mar 

aberto e sobre as montanhas da Ilha. A face voltada para o 
Canal de Sao Sebastiao conhece, porem, condigoes particula- 
res, a principal das quais e decorrente do seu relevo escarpado 
e do alinhamento entre as montanhas da Ilha e do Continente: 

referimo-nos ao fato de os ventos que o atingem serem cana- 
lizados no seu interior. Dai os seus habitantes so identificarem 
dois principals ventos: o da bocaina, que entra pelo sudoeste, 
e o vento de leste, esta designagao sendo dada as correntes 
que penetram pelo nordeste do canal. Alem desses, o vento 
continental de Noroeste, soprando principalmente durante 
curtos periodos do inverno e primavera, e um elemento de 
particular perturbagao na ambiencia climatica dessa face da 
Ilha, mais exposta a ele (v. fig. 7). Pela violencia com que 
atua, desencadeando, apos a descida da serra, violentas ra- 
jadas quentes e secas sobre a superficie do canal e da Ilha, 
manifesta a sua agao sobre os homens, que o temem no mar 
e dele defendem as instalagoes fixas, assim com as plantas de 
cultura. 

Na atmosfera normalmente calma da acidentada Ilha, 
cujos tragos mais sensiveis sao a regularidade e valores termo- 
pluviometricos relativamente altos, essas perturbagoes sao pas- 
sageiras. Embora paregam ser importantes fatores ecologicos 
para o homem, assim como para a vida vegetal, e impossivel 
apreciar a sua agao, no estado atual do conhecimento cientifico. 

Em oposigao aos contrastes devidos ao relevo, domina, 
portanto, o clima tropical umido litoraneo, sujeito a interfe- 
rencias da circulagao polar e do continente quente. A am- 
biencia atmosferica normal, assim definida, harmoniza-se com 
o recobrimento vegetal dominante, a mata atlantica. Esta ocupa, 
aproximadamente, 62% (210 km2) da Ilha (v. fig. 10), sendo 

os restantes 126 km2 constituidos por areas mais ou menos 
modificadas pela agao do homem. No passado, entretanto, 
deve ter a floresta recoberto a quase totalidade dos 336 km2 

da Ilha, a julgar pelos testemunhos por ela deixados (fotos 
n.0s 38, 39 e 55) e pela formagao de capoeiras que, sem du- 
vida, indicam a tendencia para a volta ao climax florestal. 

A uniformidade que aparenta o verde escuro da mata, ao 
encobrir o interior montanhoso da Ilha, camuflando rochas 

84 — SERRA, A — Secondary circulation of southern Brazil. Serv. 
Meteor. Min. Agric. Rio. (1938). 
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superficiais e solos e preenchendo os grptoes, que se apresentam 
traigoeiramente ao viandantp oca^ional, na realidade e iluso- 
ria. Basta aventurar-se no interior do denso revestimerito flo- 
restal, quer escalando os espigoes, qqer, mais dificilmente, 

acompanhando os vales, para se tomar contacto com a suces- 
sao em altitude de associagoes diferentes, sobretudo no sub- 
bosque. 

Todos os andares, desde o solo ate a copa das arvores de 
20 a 30 m., sao campos de competigao das mais variadas espe- 

cies e partes das plantas. No solo, emaranham-se as raizes 
das grandes e pequenas arvores, dos bambus e dos arbustos. 
O con junto da a superficie uma irregularidade tal, que cada 

passada no interior da mata tern de ser cuidadosamente ob- 
servada, particularmente nos percursos descendentes. Semen- 
tes em germinagao lenta, cogumelos, saprofitas, epifitas, bro- 
meliaceas, agarram-se a camada vegetal em que se emara- 
nham as raizes. Juntamente com os galhos, folhas e outras 
partes dos vegetais caidos sobre o solo e, de espago a espago, 
grandes tronccs e raizes em putrefagao, a exuberancia da vida 
vegetal reveste completamente a superficie das rochas em de- 
composigao. Se nao existe tapete vegetal, no sentido em que 
essa palavra e aplicada a cobertura do solo por plantas rastei- 

ras, nao e possivel imaginar mais complete e variado revesti- 
mento da superficie por parte de vegetais. 

Toda a floresta, apesar do silencio que caracteriza o seu 
interior sombrio, respira vida e atividade incessantes. Em 
pouco tempo, os espagos abertos pela queda de um gigante 
da mata sao preenchidos pelas pequenas arvores e arbustos 
do sub-bosque. Ao mateiro e necessario, cada ano refazer a 
picada para a ascengao a um cume, especialmente em certas 
altitudes, como as de travessia dos taquarugus (entre 600 

e 900 m.). A picada aberta em 1911 pela Comissao Geogra- 
fica e Geologica de Sao Paulo, para o levantamento do ponto 
culminante de nosso literal, o< pico de Sao Sebastiao (1379 m), 
ja no ano seguinte havia desaparecido, segundo o testemunho 
de moradores antigos da Praia Grande (entrada sul do canal). 
Dela nao resta trago algum, a nao ser na excelente carta entao 
publicada (30). 

Como e compreensivel, em um relevo acidentado como 

o da Ilha, torna-se dificil observar a profundidade da camada 
constituida pela acumulagao de organismos vegetais sobre o 
tsolo da mata. Procuramos possiveis correlagoes ehtre esta, a 
inclinagao do terreno e as altitudes, para isso tomando medi- 
das em cotas e situagoes diversas. Do conjunto de 9 obser- 
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vagoes feitas em diferentes altitudes (desde 230 ate 1100 
e em terrenes inclinados de 15 ate 45 graus, verificamos ser 
muito delgado o pacote constituido por raizes e materia or- 
ganica em decomposigao, e demasiadamente rasos os solos- 

minerals sobre as rochas em decomposigao. A mais espessa 
camada de solo vegetal observado, nao excedeu 35 centime- 
tros, achando-se em encosta de morro revestido pela floresta. 
virgem, a altitude de 600 m e com inclinagao de 20 graus. 
(morro do Fogao, ao fund a da baia de Castelhanos). Em com- 
pensagao, nas capoeiras ou matas secundarias, o revestimento 
organico da superficie raramente ultrapassa 10 centimetros^. 

nas mais favoraveis condigoes de inclinagao do terreno. Di- 
minuta apresenta-se a espessura do solo mineral util as plan- 
tas. Estas encontram no assoalho rochoso, obstaculo para o 
enraizamento, a poucos centimetres abaixo da superficie. 

Raizes e restos vegetais em decomposigao. revestindc^ 
totalmenle os solos, asseguram a montanha florestal uma pro- 
tegao contra as chuvas. Por outro lado, estas tern evidente^ 

importancia na nutrigao das plantas. Seria da maior utilidade 
o conhecimento de sua composigao mineral, depois de haverem. 
varios estudiosos dos problemas tropicais, passado a afirmar 
que a floresta, nas baixas latitudes, vive de si mesma e das 
precipitagoes atmosfericas (69, p. 16) (85, p. 1). 

A disputa do espago a luz do Sol obriga as arvores a cres- 
cerem velozmente, sempre que uma clareira e aberta na flo- 
resta. Por isso, as arvores sao geralmente esguias e altas. De- 
espago a espago, encontram-se gigantescos troncos das mais 
uteis especies. Os maiores, sao procurados pelo caigara ilheu 
para a induslria local primitiva, de fabricagao de canoas. O* 
inga, o anticum, o bocuiha-ugu, o coab'i, o guapuruvu, o jequi- 
tiha, a canela-moscada, a canela-hatalha, o pau-d'alho, a fi- 
gueira, aparecem no vocabulario local como as mais utilizadas 
para aquele fim. Entretanto, a devastagao dos maiores exem- 
plares, reduziu, de longa data, as possibilidades de uma das 
mais tradicionais industrias da Ilha. 

Na montanha florestal, o caigara costuma recolher outras 
madeiras, como o pequia (rosa, amarelo ou cajara*na), a pe- 
roba, o cedro, a canela (preta, amarela, sebosa, ou sassafraz), 
para a fabricagao de moveis; a aragarana, o guairana, a co- 
goca, o saputa, a cabreuva, o ipe, a sapopema e outras, para 

85 — RAWITSCHER, F. —- Conclusoes pratiers do estudo cco'ogico da 
vegeta^ao do Brasil Meridional. Resume apresentado a I Reuniao 
Pan-Americana de Cons, sobre Geog. Rio. (1949). 
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vigamentos e construgoes em terra, em geral; a grapiatpunha, 
para fabricar rodas de carros; o guaca para fazer remos; a 

guairana para colheres e outros objetos "de pau"; a pindaubtma 
para mastros de embarcagoes, etc. . . Varias plantas medi- 

cinais como a sordinha, o gervan, a carqueja, o cipo-abuta, 
etc., sao utilizadas pelos curandeiros locals. Dentre os frutos 

comestiveis, destacam-se o cambuca, o jetai, o guaca, o saputa, 
a jaboticaba, o maracuja, a abut a. Curiosa arvore e a mas- 
saranduva, tambem conhecida por "madeira que da leite", sen- 
do a sua seiva branca um apreciado alimento dos mateiros. 

Assim, a floresta densa e heterogenea da montanhosa 

Ilha e capaz de proporcionar recursos e complementos, infe- 
lizmente pouco utilizados pelo caicara. 

2 — As Paisagens Humanizadas. 

Apesar do total relativamente pequeno de sens habitantes, 

que nao parecem haver jamais atingido 11.000 (10 759 em 
1854 — 63, p. 42) e, pelo ultimo recemeamento (setembro 
de 1950) somavam pouco menos de 4 800 (41), a Ilha re- 

vela a presenga do homem e exibe os tragos de sua agao em 
quase toda a periferia. 

Nao ha extensao plana despovoada, mesmo na mais agi- 

tada linha dcs costoes voltados para o mar alto. Se, nas praias 
particularmente castigadas pelas ondas ou por ventos inco- 

modos como as do sul e do leste, as habitagoes, a primeira 
vista, nao aparecem para quern desembarca — encobertas 
que estao pelo arvoredo, pelas pequenas dunas de areia, ou 
refugiadas em um canto mais protegido (foto 40) — a huma- 
nizagao das paisagens revela-se em geral ja no primeiro con- 
tacto, principalmente se este se fizer, como e normal, pela 
face voltada para o Canal de Sao Sebastiao, onde estao loca- 
lizadas 20 das 38 planicies da Ilha e a aglomeragao da cidade 
de Ilhabela. 

As paredes brancas das casas, alinhadas geralmente com 
a frente para o mar, destacando-se do verde escuro das arvores 
agrupadas ao redor (foto 41) e refletindo-se em dias insola- 

rados na agua do mar, eis uma associagao inseparavel de ele- 
mer.tcs caracterizadores da orla costeira. 

Apetrechos de pesca largados nas praias ou recolhidos 
a miseraveis ranches, juntamente com as canoas; ruinas de 
casaroes e taperas, de velhos engenhos de aguardente ou das 
sedes de ou^rora importantes fazendas de cafe; capoeiras, rogas, 
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arvores de pomar; estreitas trilhas cruzando-se, em todas as 
diregoes, e entrela^ando as pegas, vivas ou mortas, dos povoa- 
dos de praia sao outras marcas sensiveis do apego humano 
pelas estreitas planicies da marinha. 

FOTO N.0 40 — Aspecto da praia do Bonete (costao sul da Ilha). As habi- 
tagoes, os ranches para canoas e mesmo as embarcagdes que penetram 
pela barra do Hibeirao Bonete (parte inferior da fotografia) acham-se 
cuidadosamente protegidos dos ventos oceanicos pelas drvores e pela linha 
de dunas que se erguem junto praia. — (Foto a^rea do autor, em 

junho de 1951). 

Nao ha, nos 7,3 km2 dos aluvioes pianos da Ilha de Sao 
Sebastiao espago algum que nao tenha sido modificado pelo 
homem. Cada uma das diminutas unidades locals, denomina- 

das praias ou barras, abrigou geragoes de agricultores e Pes- 
cadores. Culturas muito variadas disputaram-se nos solos fer- 

teis e secos, umas em carater permanente, como a da cana 
que abastece os engenhos, ou as de pomares (fruteiras) em 

torno das casas; outras em rotagao de terras e de plantas cul- 
tivadas. 

Nos dias atuais, a maior parte das planicies revela todos 
esses aspectos de humanizagao. Mas, sem duvida, esta foi 
mais consideravel e ativa no passado. Embora boa parte dos 
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homens tenha emigrado em diversas ocasioes e hoje, em varias 
praias, a populagao nao represente senao reduzida fragao do 
efetivo de outrora, sao as obras humanas, as instalagoes e o 

dommio sobre a vegetagao, que impressionam no ambiente 

tropical das diminutas planicies da Ilha. 

FOTO N.0 41 •— Pequena praia do NE da Ilha de Sao Sebastiao (Praia 
do Jabaquara), uma das mais intensamente humanizadas. A poucos me- 
tres do mar erguem-se abrigos para as canoas e apetrechos de pesca. 
Seguem-se-lhe grandes Arvores, atr4s das quais surgem, alinhadas, as 
habitaqoes. A enrosta do morro. que se vp ao fundo. nao ^ menos ocupada 
pelos homens. All se localizam as rogas, — (Foto a6rea do autor, em 

junho de 1951). 

Bas'a a aproximagao de um barco, para acorrerem a 
praia, avidos por novidades, individuos de todas as idades. As 
mulheres ficam, entao, a distancia, espreitando e confabulando 
em grupos, a que as criangas asseguram ligagao eficiente. 

Circula-se relativamente muito, de uma praia para outra: 
familias inteiras que vao, em visita, passar o dia com parentes; 
homens carregando as costas volumes os mais variados, geral- 
mente contendo produtos de troca; mulheres com cargas sobre 
as cabegas, ou transportando os filhos pequenos ao colo; me- 
ninos que levam recados e volumes ou vao a escola. Pelas 
trilhas que contornam toda a Ilha e se esgalham em diregao 
as casas e as parcelas cultivadas e, em menor escala, nas que 
se embrenham pela mata7 os encontros sao freqiientes. Mar- 
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cham todos descal^os, imprimindo nos caminhos as marcas 
dos pes, particularmente visiveis sobre as areias das praias. 

Tambem no mar manifesta-se a presenga do homem: 
canoas em que todos remam, dirigindo-se para Ilhabela ou 
Sao Sebastiao para vender peixe ou algum produto da la- 

voura; familias em visita, doentes transportados para o medico 
ou farmaceutico, noivos e convidados, ou comitivas de bati- 
sados, que via jam em grandes canoas impulsionadas por alguns 
remos, vela ou motor-de-popa; Pescadores que langam ou 

recolhem redes, visitam os instrumentos fixos de pesca ou 
deixam balangar ao sabor das aguas as minusculas canoas, 

esperando pela mordedura de seus anzois; barulhentos barcos 
a motor, pescando ou recolhendo pescado, outros levando car- 
gas. £sse vaivem anima as aguas da Ilha, particularmente as 
do Canal de Sao Sebastiao, nas vizinhangas das praias (v. 
foto 42). 

As manifestagoes da presenga do homem na periferia da 
Ilha nao se limitam a esses aspectos. Os mais impressionantes, 
alem da ocupagao permanente das planicies, estao inscritos 
nas paisagens dos morros e encostas inferiores das montanhas, 
como resultado da obra do agricultor caigara, em tres seculos 
e meio de luta pela subsistencia. 

FOTO N.0 42 — A chegada de embarcagoes (Praia da Armagao, ao nor- 
te de Ilhabela) leva k praia uma pequena multidao, principalmente quan- 
do aqnelas conduzem o feliz resultado de uma pescaria — como foi o 

caso do "ajuntamento" aqui focalizado. — (Foto R. O. de Freitas). 
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Os habitantes da Ilha de Sao Sebastiao sao homens da 

plamcie e Pescadores costeiros. Mas exploraram e transfor- 

maram muito cedo, e a tal ponto, as pequenas areas planas ou 

pouco acidentadas, em redor das habitagoes praianas, que fo- 

ram obrigados a recorrer aos morros e as montanhas, levando- 

Ihes as culturas devastadoras das rogas. Mas nao tem apti- 

does, nem conhecem as tecnicas capazes de conquistar efeti- 

vamente o interior da acidentada Ilha. Assim, a utilizagao do 

solo nas elevagoes, repete, com desastrosas conseqiiencias, os 

metodos primitives do cultivador caigara. O exercicio con- 

tinuado de suas tecnicas, determinou o recuo da floresta desde 

o nivel do mar ate alturas geralmente da ordem de 400 a 500 

metres. Dessa forma, uma mancha verde-claraj correspon- 

dendo a cobertura do solo por rogas, plantas rasteiras e ca- 

poeiras em estagios diferentes de formagao, semelhantemente 

a que corre pelo conjunto das escarpas do continente (v. pg. 

31), mas geralmente alcangando niveis mais altos, estende-se 

pela metade do contorno da Ilha, desde a Ponta da Vista (SW) 

ate a da Serraria (E). Interrompe-se nos costoes mais ingre- 

mes, mas volta a aparecer na Baia de Castelhanos e, de forma 

descontinua, na enseada das Enxovas (ou de Indaiauba), na 

costa sul (fig. n.0 10). Seus limites (foto 43) com a floresta 

da montanha assinalam-se pela irregularidade do tragado, que 

esta longe de corresponder ao das curvas de nivel, como a 

primeira vista pode aparentar. As penetragoes mais profundas 

dessa faixa em diregao ao interior da Ilha e em altitude, coin- 

cidem com as encostas menos ingremes dos espigoes. Relacio- 

nam-se diretamente com as aglomeragoes das praias, sendo 

tanto maiores quanto mais denso o atual efetivo humano ou 

a importancia de seu povoamento no passado. Por vezes 

chegam a atingir cotas de 600 a 650 metres, por exemplo nos 

divisores das bacias do Ribeirao da Agua Branca, do Corrego 

da Zabumba e do "O Ribeirao", todos no Canal e ao Sul de 

Ilhabela. 

Nas fotografias aereas, a impressao de um conjunto uni- 

forme, com contornos mais ou menos regulares, que pode ser 

sugerida a distancia, desfaz-se inteiramente. A faixa de devas- 

tagao e, antes, um mosaico constituido por pequenas parcelas 

de 0,2 a 1 ha, raramente maiores, que assumem as mais diver- 

sas formas geometricas e se distinguem por tonalidades, ora 

mais carregadas (semelhantes as das florestas), ora bem cla- 
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POTO N.0 43 — A faixa de devastagao da mata pela agricultura no Ca- 
nal de Sao Sebastiao. Observam-se nos morros, particularmente nos espi- 
goes mais suaves, as maiores altitudes atingidas pela atividade destrui- 
dora dos caicaras. A floresta continua intacta nas fortes escarpas mon- 

tanhosas do interior da Tlha. 

ras, com todas as intensidades intermediarias de sombra e 

luz, correspondendo a espagos utilizados pelo homem (foto 

44). Cada uma dessas parcelas de solo e, localmente, deno- 

minada quadra, seja qual for a sua forma. 

No terreno, reconhece-se coincidirem elas com sucessao 

espacial muito variada de capoeiras, capoeiroes, ilhas de mata, 

tapetes de grammeas as vezes densos, mais freqiientemente 

deixando o solo a mostra, vestigios recentes de queimadas; de 

espagos a espagos, particularmente junto aos limites com a 

floresta, rogas de mandioca, de milho, cana de agucar, arroz 

ou bananas, umas plantadas ha pouco tempo, outras em es- 

tado de colheita ou de abandono recente. Sao estas ultimas 

as manchas mais claras das vistas aereas. As escuras coincidem 

com os estagios mais avangados da reconstituigao da mata 

nos locals de antigas rogas, deixadas aos elementos naturais 

depois de 2 a 3 anos de produgao. Como o agricultor caigara 

acaba retomando as quadras outrora plantadas, quando os 

solos se acham revigorados (v. pg. 57), numa rotagao inces- 

sante de terras, a floresta e impedida de se reconstituir. O 
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FOTO N.0 44 — A Area, agrlcola de "O Ribeirao" (entrada sul do Canal 
de Sao Sebastiao), numa vista a^rea de baixa altura. Nos morros amplos 
e baixos em que se dispersani as habitaqoes caiqaras, destacam-se imi- 
meras parcelas. cada uma correspondendo a est^gios diferentes da ati- 
vidade dos roceiros. Ao fundo e nos vales, vestigios da mata primitiva. 
As "ilhas" de drvores e arbustos coincidem, respectivamente, com as 
habitaqoes e capoeiras em formaqao. — (Foto a^rea do autor, em junho 

de 1951). 

normal, em cada parcela, desde o momento da derrubada da 

vegetagao, e a instalagao de culturas de pequena duragao que^ 

juntamente com a erosao, exgotam rapidamente os solos, 
fistes so voltarao a ser ocupados depois de 15 a 20 anos, pelo 
menos, de abandono. As capoeiras, nesse ultimo espago de 
tempo, formam-se e passam aos poucos a capoeiroes que o 
caigara acaba derrubando, assim que a camada organica do 

solo apresenta espessura conveniente. Com essa sucessao^ 
acentuaram-se, no decorrer de varios periodos de 20 a mais 
anos, os contrastes entre as pequenas parcelas, pois dificil- 
mente duas quadras vizinhas foram cultivadas nas mesmas 
ocasioes. Existe, pois, a possibilidade de distinguir cronologi- 
camente as pegas do mosaico o que nao se pode fazer senao 
no terreno. O caigara e, geralmente, bom conhecedor da idade 
ou "ponto de rogar" de uma quadra, sendo capaz de historiar 
a sua ocupagao anterior pela coloragao e pelas indicagoes 
particulares da vegetagao* Mas e a camada de humus, que 
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nos capoeiroes atinge espessuras ja apreciaveis, a melhor con- 
selheira em tal caso. 

Nem sempre, porem, o ciclo rotineiro transformador da 
paisagem consegue observar uma marcha normal. O cai^ara^e. 

como o caboclo do Planalto, urn incendiario impenitente. Nao 
concebe cultura sem o fogo, que tambem ateia por prazer. Em 
agosto e setembro torna-se comum o espetaculo das queima- 

das, geralmente localizadas em quadras destinadas ao plantio, 
mas as vezes alastrando-se por dezenas ou centenas de hecta- 

res e envolvendo morros inteiros ou escarpas da montanha, 
ate os limites com a floresta que permanece nos altos. Nesse 
ultimo caso acabam apagando-se os vestigios das parcelas 
cultivadas no passado, e o solo torna-se estenl, passando a 

abrigar uma cobertura rala de gramineas como a barba de 

bode" ou a "herva de rato", apos a estagao chuvosa. As aguas 
de chuva apressam a destruigao e as superficies de tais morros, 
pontilhadas de grandes matacoes, passam a refletir aspectos 

da maxima degradagao (fotos 34, 35 e 45). Tao intensa e, por 
vezes, a delapidagao, que se formam avalanches por ocasxao 

das chuvas anormalmente fortes, arrastando blocos de rochas 

e solos para a base dos morros, obstruindo temporariamente 

pfQ'pQ o 45   Encostas dos morros no Canal do Sao Sobastiao, ao norto 
do Ilhabela Nesta Srea, intensamente experirnentada pela agricultura no 
sSculo passado, pouco restou dos solos e nenhum vestlgio da floresta foi 
conservado A superflcie acha-se pontilhada com matacoes e a vegeta- 
So rasteira que ai cresce denota a degradacao das encostas. ocasionada 

pela intervengao humana. 
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-os ribeiroes ou desviando, localmente, os cursos. O maior des- 
ses acidentes, de que resultam verdadeiros depositos de pie- 

monte, ou taludes, encontra-se a 500 metros da praia do En- 
genho d'Agua (foto 46), a margem do Ribeirao Taquanduva. 

Este curso d'agua teve o seu leito desviado por um talude, a 
■ que se refere R. O. DE FREITAS (38, p. 174) da seguinte 

forma: "Litologicamente constam (os depositos em questao) 
de blocos de pedras de composigao das rochas encontradas na 
ilha: gnais, pulaskito, nordmarkito e quartzo-andesito priti- 

cipalmente. As dimensoes sao variaveis, indo desde os seixos 
ate matacoes de 8 m de diametro". A vertente norte do morro 
do Cantagalo, junto a Ilhabela, possui varios pequenos ta- 

ludes, intensamente reentalhados pela erosao torrencial e al- 

guns em vias de desaparecimento. A bacia dos ribeiroes que 
formam a Barra Velha apresenta pelo menos seis desses depo- 
sitos. Na vertente Sul da Ilha, o problema apresenta par- 
ticular gravidade (Praia do Bonete) merce de maior umidade 

e de rampas mais fortes. Como e natural, as escarpas mais 
acentuadas exibem entao ravinamento, as "mossorocas" ou 
valos estreitos e de paredes verticals. 

As colinas, morros e encostas inferiores das montanhas, 
-sao vitimas, portanto, da atividade impiedosamente destrui- 
• dora, em que o homem encontra aliados nos fatores naturals. 
Sob esse aspecto, a ocupagao da terra na Ilha de Sao Sebas- 
tiao, enquadra-se perfeitamente nos mais sugestivos exemplos 

-de degradagao do meio tropical (69, p. 40), com o recurso 
as tecnicas primitivas de uma agricultura de rotagao de solos. 

As paisagens resultantes nao poderiam deixar de im- 
pressionar pelo que tem em comum com os conhecidos exem- 
plos de humanizagao das regioes acidentadas nos litorais do 
sul e sudeste asiatico (v. exemplo de Ceilao, da Indochina e 
Insulindia em SION (70, 2.a parte), das montanhas da Indo- 

china em ROBEQUAIN (86) e GOUROU (71 e 87) e ilhas 
• da America Central como Costa Rica (88), por exemplo. Por 
outro lado, a obra do agricultor caigara no dominio em que 

poude exercitar suas tecnicas, nao difere da de seu irmao, o 

caboclo, nos planaltos do leste e sul do Brasil, pelo menos em 

resultados e nos aspectos gerais de paisagem. 

86 — ROBEQUAIN, C. —• L'lmdochjne franyaisc. Armand Colin. Pa- 
ris. (1935), 

87 -—- GOUROU, P. —- L'utilization du sol cn Indochine fran^aise. 
Centres d'etudes de politique etrangere. Publ. n.0 XIV, Paul 
Hartmann £d. Paris. (1940). 

«58 — WAIBEL, L. White Settlement in Costa Rica. Geografphical 
Review, 529. New York. (1939). 
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No conjunto das encostas conquistadas pelas populagoes, 

no litoral de Sao Sebastiao e Ubatuba, a Ilha de Sao Sebas- 

tiao, pela maior intensidade do povoamento e da atividade 

humana, destaca-se com os visiveis efeitos de um sistema de 

explora^ao baseado em economia primitiva, rotineira e des- 

truidora. Nenhuma outra area rural, no Estado de Sao Paulo, 

conhece paisagens mais humanizadas, nem com maior des- 

gaste provocado pelo homem, do que as praias, planicies e 

morros desta Ilha' montanhosa, habitada por agricultores e 

Pescadores mestigos. 

3) A populagao e os niveis de vida. 

Na Ilha de Sao Sebastiao, o caigara ou caboclo do li- 

toral, corresponde a, aproximadamente, 87% e o negro e 

mulato a 7% do efetivo humano (inquerito do autor, abran- 

gendo quase dois tergos (2.945 pessoas) da populagao. Nas 

praias e no interior das planicies, numa homogeneidade im- 

pressionante de caracteres fisicos e culturais, predomina 

aquele mestigo, cujos habitos e tipo fisico foram tratados por 

autores como DEFFONTAINES (62), CARVALHO (13, p. 

33) e ARAUJO (28, p. 31). 

O caigara ilheu, que nao difere do habitante do conti- 

nente, nos litorais de Sao Paulo, tern em comum com o ca- 

boclo do interior alguns caracteristicos antropometricos de- 

finidos, como estatura mediana, tez morena, cabelos escuros 

e lisos e freqiiente prega mongolica. Aproxima-se do "mu- 

xuango" ou "tabareu" fluminese, tipo muito bem retratado por 

VERISSIMO (61). 

Na Ilha, como na costa continental, torna-se impossi- 

vel precisar a influencia correspondente do portugues e do 

indio na formagao da etnia caigara. Esta resultou dos mais 

antigos caldeamentos raciais e contactos de cultures, que ti- 

veram por palco as colonias ou feitorias litoraneas. Inexis- 

tem, porem, pesquisas que permitam qualquer orientagao se- 

gura neste campo, tornando-se impossivel, remontar as ori- 

gens dos cruzamentos, nas primitives sociedades litoraneas. 

Parece evidente ter sido o portugues, pelo menos na 

Ilha de Sao Sebastiao, o elemento que maior contribuigap 



ofereceu, racial e culturalmente. Em casos de grupos anti- 

gos, segregados por longo tempo, de que serve de exemplo 

o da Praia do Bonete (costa sul da Ilha), o tipo humano nao 

d if ere, aparentemente, do branco meridional europeu. Em 

Pereque, dos 678 caigaras que contamos, 75 tinham cabelos 

louros ou olhos claros. Os sobrenomes sao Portugueses em 

toda a Ilha, raramente ocorrendo os de outras origens. 

Nos agrupamentos e nas familias caigaras conservam-se 

habitos anacronicos, cuja origem remonta, certamente, ao co- 

lono portugues dos primeiros seculos de povoamento brasi- 

leiro. Os mais persistentes sao, talvez, os de linguagem: tra- 

tamento na segunda pessoa do plural, mesmo de pais para fi- 

Ihos (nas geragoes mais novas, principalmente nos povoa- 

dos do Canal, vem desaparecendo); permanencia de expres- 

soes e palavras hoje em desuso na lingua portuguesa, como 

"matar o peixe" para pescar, "mistico" com o significado de 

vizinho, "mezinha" para farmacia, a troca da letra V pelo 

B, etc. Das unidades de medida correntes no seculo passa- 

do, varias, como a braga, o palmo, o quintal metrico, o carro 

(para cana), ainda hoje sao usadas. Na familia organizada, 

outras herangas luzitanas parecem ser a autoridade paterna, 

revestida de austeridade, o recato da mulher e sua pequena 

autonomia, mais sensivel nos agrupamentos segregados, e a 

importancia atribuida ao compadresco. 

Onde, entretanto, as manifestagoes de arcaismo entram 
com maior peso nas sociedades caigaras da Ilha, e, certamen- 

te, em sua vida economica. Na atividade dos agricultores, 
as tecnicas postas em pratica, os instrumentos usados, as pro- 
prias plantas cultivadas, em sua maioria, nao diferem dos pro- 

cesses utilizados pelo portugues dos primeiros tempos colo- 

niais, certamente com o recurso a experiencia do aborigena. 
Ainda se aplicam em grande parte, aos caigaras da Ilha, as 
observagoes de cronistas dos primeiros estabelecimentos co- 
loniais em terras brasileiras. Nao e possivel imaginar, em 

um Estado progressists como o de Sao Paulo, aspecto mais 
arcaico do que as instalagoes dos engenhos, ou fabricas de 

aguardente, cujas pegas e funcionamento, excetuada a nao 
participagao da mao de obra escrava, nao evoluiram com 

relagao aos seculos anteriores. A sua paisagem e as tecnicas 
do seu funcionamento nao diferem das inauguradas nos lito- 
rais brasileiros no seculo XVL 
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Do negro, poucos elementos na popula^ao (340, apro- 

ximadamente, em 1950) e pequena influencia economica con- 

servam-se. Sabe-se como, no seculo passado, foram eles nu- 

merosos (24, vol. Ill), (33), tendo chegado, provavelmen- 

te, a somar 2.300, quando alguns portos da baia de Caste- 

Ihanos (Sombrio, Figueira) serviram ao contrabando de "pe- 

gas da Guine". A Ilha chegou a ter, na segunda metade do 
seculo passado, os seus palmares: africanos destinados as la- 

vouras do continente e escravos dos engenhos ou fazendas 

locals, refugiados nas suas montanhas florestais. (A eles se 
referem, freqiientemente, os inventarios existentes no Car- 

torio de Sao Sebastiao). Ficou a reminiscencia de alguns 

saques em rogas, atribuidos aos negros. A legenda sombria 

da floresta, com seus misterios e perigos, foi enriquecida e, 

ate hoje, e com certo temor que o caigara penetra nas tri- 

Ihas, chamadas "de negro", raramente o fazendo desacom- 

panhado. Depois da extingao do regime servil (1888), o 

exodo dos africanos e seus descendentes nao cessou — pro- 

vavelmente por ter sido este o elemento menos apegado aos 

quadros locals, a economia fechada e a intensa vida coletiva 

dos caigaras. 

E' impossivel compreender as relagoes entre os mem- 

bros dos agrupamentos da Ilha se nao se levarem em con- 

sideragao dois fatores de particular importancia: a condigao 
de miseria em que vivem e a solidariedade que os une. 

A pobreza e geral e as aparencias mais expressivas sao 

o proprio homem, franzino, magro, vestido sumariamente 

com camisa e calga, chapeu de palha a cabega, os pes des- 

palgos, e a sua casa (foto 47) de pau-a-pique, mobiliada tos- 

camente, sem o menor conforto (13, p. 73). A vida do cai- 

gara e desacompanhada de todos os elementos materials que 

caracterizam as civilizagoes evoluidas e so resiste a compa- 

lagoes com as comunidades mais atrazadas e segregadas, por 

exemplo as das regioes equatoriais. Alimentagao monotona 

e insuficiente, verminoses e, por vezes, a malaria, as moles- 

tias pulmonares e as do aparelho digestive, agravam as de- 

ficiencias individuais e refletem-se nas da sociedade. Mes- 

mo as ambigoes pessoais nao vao alem de possuir uma ca- 

noa, uma rede de pesca, um costume para festas, quando 
nao se situam na resolugao ou desejo de abandonar a Ilha, 

cu no de conhecer as cidades de S. Paulo ou Santos. 
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Mas o sentimento de pertencerem as comunidades de 

que participam ou em que cresceram (mais do que em que 
nasceram), e urn fator de coesao nos povoados praianos. Os 

habitantes da Ilha distinguem-se pela praia a cujo grupo 

FOTO N.0 47 — Habitagao caiQara de pau-a-pique e seu anexo (casa da 
farinha). Na Ilha nao faltam pedras, e estas sao larg-amente utilizadas 
como pisos e embasamento das casas. O "varal" armado no terreiro 
destina-se k secagem do peixe. Os instrumentos de trabalho (remos. en- 
xadas oovos. pilao. balaios) amontoam-se no exterior da construgao. — 

(Foto H. O. de Freitas) _ 

pertencem. A solidariedade entre os membros de uma co- 

munidade, principalmente das mais segregadas ou das que 
reunem poucos individuos ou familias, embora nao regulada 

por nenhuma organizagao ou instituigao, e importante fator 

de equilibrio e mesmo de certo conformismo com a pobreza. 
Se o trabalho na lavoura e tarefa individual ou familiar, as 
trocas de produtos, os emprestimos dos mesmos, a prestagao 
de servigos, as ajudas nos trabalhos, sob a designagao de 
^muchirao" levam a uma distribuigao mais ou menos homo- 

genea dos recursos obtidos nas culturas. As atividades da 
pesca dao margem a habitos coletivos, desde a ajuda expon- 
tanea, ate a distribuigao dos seus resultados (74). As fes- 

tas, os casamentos, os batisados, assim como os enterros, sao 
acontecimentos de que participam todos os membros dos po- 

voados. Maior expressao da solidariedade entre os caiga- 
ras, observa-se quando ha doenga grave: conduzir o enfermo 

a Sao Sebastiao, Ilhabela, ou Santos, proporcionar recursos 
a familia para a compra de medicamentos, procurar na ma- 
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ta folhas, raizes, cascas, recomendados pelos "conhecedores" 
locais, cuidar da casa e dos filhos, sao oportunidades para o 

exercicio de manifestagoes de expontanea ajuda. 

Se um membro da comunidade possui um barco de 

^jesca, a equipagem e recrutada na "sua praia" e a embarca- 

-gao costuma frequenta-la em todas as viagens, prestando aos 

babitantes pequenos e grandes servigos, sem retribuigoes. 
"Nas praias do Canal de S. Sebastiao esses costumes coletivos 

-acham-se hoje um tanto relaxados, mas conservam-se bem 

na costa do NE, E e S da Ilha. 

O exodo de trabalhadores e familias nao significa perda 
-de contacto com a Ilha. Muitos voltam depois de servir co- 

mo estivadores em Santos, de se empregarem em lavouras, 

ou em S. Sebastiao, apos passarem anos como embarcadi- 

^os ou se aposentarem como funcionarios publicos, ou mari- 
"timos. 

Dentre os rapazes que saem a procura de melhores 

oportunidades, e comum o regresso para casarem-se com 

mogas da Ilha. Alguns ai se fixam novamente, instalando-se 
nas vizinhangas da morada dos parentes, ou passam a habi- 
tar com estes. Fora, se obtem situagao pecuniaria favoravel, 

enviam com regularidade dinheiro para os parentes. Sao 

considerados como pontos de apoio nao so das familias, mas 

-de toda a comunidade local, a que continuam pertencendo. 

Em Santos ou Sao Sebastiao, formam grupos mais ou menos 
fechados. Se possuem casa, esta passa a funcionar como hos- 

qjedaria gratuita, nao so para parentes, por ocasiao de suas 

€stadas, as vezes longas, naquelas cidades, mas para os anti- 

•gos companheiros do agrupamento praiano. 

E' surpreendente como nos povoados da Ilha se co- 

mhecem ate aos detalhes, os acontecimentos da vida dos 
membros da comunidade que residem fora. Se estes cortam 
os liames com os companheiros ou, estando em situagao de 

o fazer, deixam de prestar auxilio a familia, como as vezes 
acontece, passam a ser mal vistos e, sobretudo, alvos de co- 

mentarios maldosos — que e a quanto se limitam as san- 

'goes do grupo. Estas, de resto, sao ineficientes, pois falta 

as pequenas comunidades caigaras a vitalidade das aldeias 

-•europeas ou do oriente, e tambem as suas tradigoes. 

Sao, naturalmente, baixos os niveis de vida, caracteris- 

ticos de uma economia de subsistencia que se desenrola nos 
ambientes locais de cada uma das praias, ou dos raros povoa- 

xlos de costeiras. O caigara depende, na proporgao aproxi- 
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mada de 86% dos recursos locals para a subsistencia e os' 

vai encontrar nas suas negligentes atividades agricolas e ma- 

ritimas (v. pgs. 108-109). Praticamente sem dinheiro, dispon- 
do de produtos de baixo valor venal e os utilizando em tran- 
sa^oes com os vizinhos ou com os vendeiros, para comple- 
mento da alimenta?ao e compra do vestuario, de ferramentas,. 
de apetrechos de pesca e de remedies, tern baixo ou nulo po- 
der aquisitivo. Baseados em informagoes de quatro comer- 
ciantes das praias ao sul de Ilhabela (areas predominante- 
mente agricolas), calculamos em Cr$ 80,00 a Cr$ 100,00 a 
despeza anual de um individuo, em povoados rurais caigaras. 
Provavelmente esta e maior, pois nem todas as compras se 
fazem nas vendas. Mesmo admitindo o dobro como expres- 
sao dos gastos em dinheiro, subsiste o fato de ter a maioria 
dos caigaras ilheus poder aquisitivo muito baixo. As despe— 
sas extraordinarias efetuadas habitualmente nas vendas sao 
as de aguardente e fumo, artigos que jamais faltam nas pra- 
teleiras. Constituem objetos principais das trocas, a farinha 
de mandioca e o peixe, produtos basicos da alimentagao. T6- 
da uma serie de pequenos artigos de taquara e de barro, fa- 
bricados em industries domesticas, alem de produtos diversos 
da lavoura, sao objeto de transagoes e de emprestimos. Fre- 
qiientemente, a colheita de uma roga destina-se a saldar di- 
vidas. 

A situagao e nitidamente melhor nas areas de pesca e 
de agricultura com finalidade comercial, onde existe o sala- 
riado dos engenhos, Pescadores empregados nos cercos, for- 
necedores de cana ou de peixe, estes remunerados a base da. 
produgao. 

4 — Repartigao da populagao, 

A questao de como se distribui pela Ilha o seu atual efe- 
tivo humano, nao apresenta dificuldade especial, quando tra- 
tada a base da localizagao dos domicilios e lembrada a intense 

humanizagao das praias e planicies costeiras. 3.740 dos 4.800 
habitantes tern as suas moradas permanentes fixadas sobre 
as 38 areas planas da marinha — portanto, 78% da popula- 
gao em 2,2% (7,3 km2) da superficie insular (observagoes- 
do inquerito domiciliar do autor). Os 22% restantes, corres- 

pondendo a pouco mais de 1.000 pessoas, habitam costeirasr 

as bases das encostas de morros e colinas baixas, estas geral- 
mente no interior ou nos limites das planicies, ou, mais rara- 
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mente, localizam-se em patamares dos morros. Das 285 resi- 

dencias dos nao habitantes de planlcies, pelo menos 60% 
situam-se abaixo de 50 metres de altitude. Contamos, ao todo, 
28 habitagoes acima de 100 metros, 15 das quais nas vizinhan- 

gas de Ilhabela. 
Nenhuma habitagao permanente se localiza a mais de 3 

km da linha costeira, sendo a maxima distancia, 2.930 m, 
atingida na bacia do Pereque, um fato excepcional. Pelo me- 

nos 85% dos ilheus acham-se instalados a distancias inferio- 
res a 500 m do mar. No interior montanhoso dos macigos de 
Sao Sebastiao e Serraria, na area circunscrita pela linha de 

limites da floresta (fig. 10), nao ha povoamento permanente. 
O mesmo acontece nos costoes mais escarpados, como os da 
face sul, Peninsula do Boi e em trechos do leste da Ilha. 

Assim, o homem, na acidentada unidade do literal pau- 

lista, e um habitante da orla costeira, cujo contorno irregular 
abriga a totalidade dos estabelecimentos fixos. Nos costoes e 

nas montanhas encontram-se, por vezes, instalagoes humanas 
temporarias, de Pescadores naqueles (89), de cagadores nes- 
tas. Mas, ao tod a, nao contamos mais do que 9 ranchos nos 
costoes, servindo de abrigo, durante curtos periodos de pesca, 

e nao conseguimos identificar senao 32 individuos que costu- 
mam entremeiar a pratica de caga na montanha florestal com 

as atividades regulares da agricultura e pesca costeiras. Nao 

ha cagadores de oficio. 
A carta da fig. 11, construida a base de dados recolhidos 

no terreno, da sugestiva ideia da repartigao do efetivo humano 

atual, distribuido por meio de pontos. Os bordos do Canal de 
Sao Sebastiao sobressaem, pois 3150 pessoas aproximadamen- 

te, ou 65,6% dos habitantes da Ilha (4.800) localizam-se nas 

praias e costeiras confinadas com o mar calmo, que vai da 

Ponta da Sela a das Canas. Ai destaca-se a area semi-urbana 
de Ilhabela, (v. fig. 12), onde se verifica a maior concentra- 
gao: 1020 pessoas, ou 32,3% dos habitantes do Canal. Ao 
sul desse aglomerado, as areas mais povoadas sao a planicie 

do Pereque (678 hab.) e as costeiras e minusculas praias em 
torno da Ponta do Ribeirao; ao Norte, as praias de Armagao 

e suas vizinhas (do Pinto e Rabo Azedo) reunem, aproxi- 
madamente, 510 habitantes. 

Nas costeiras do SW da Ilha (da Ponta da Sela a da 
Vista) vivem 350 individuos. Em oposigao ao relativamente 

89 — WILLEMS, E. — Nofa sobre habitagoes temporarias de caigara. 
Rev. Sociologia. VIII, 3, 216-217. S. Paulo. (1946). 
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importante povoamento da face voltada para o Continente, a 
costa meridional, desde a Ponta da Sela ate a de Pirassununga 
(42 km de comprimento), apresenta-se permanentemente va- 
zia, se excetuarmos os habitantes de suas tres praias e a pe- 
quena guarnigao do farol da Ponta do Boi. Nessa linha, de 
costoes constantemente batidos pelas ondas do largo e asso- 
lados pelos ventos do SE e S, vivem, protegidos pelas pontas 
escarpadas que defendem as unicas praias (Bonete, Enxovas 
e Indaiauba) 430 pessoas, em grupos isolados pela montanha, 
dispondo de um mar pouco favoravel a vida de relagoes. 

Os fatores de isolamento atuaram, embora em menor es- 
cala, nos povoados das praias de leste (da Ponta de Pirassu- 

nunga a das Canas). A ampla reentrancia da Baia de Caste- 
Ihanos nao tem mais do que 550 habitantes, localizados tanto 
em costeiras abrigadas (exemplo do povoado de Sombrio — 

foto n.0 62), como nas praias, particularmente nas menos 
expostas, como e o caso das situadas na sua porgao meridio- 
nal. Mas a planicie de Castelhanos (1,8 km2), a segunda em 
area da Ilha, aparece hoje surpreendentemente vazia: apenas 
165 habitantes. Pouco ocupadas tambem, e quase exclusiva- 
mente em suas 11 praias separadas por costdes rochosos, apre- 

sentam-se os 26 km. de costa da Ponta da Cabeguda a das 
Canas: 320 individuos. 

Dessa repartigao irregular do efetivo humano da Ilha, 
devem ser retidos alguns dados de significagao, ao encarar os 

espagos de que dispoem os seus habitantes. A densidade ge- 
ral, de 14,2 hab/km2, que se apresenta superior a de qualquer 

outra populagao rural dos municipios litoraneos paulistas (32 ) 
(13, p. 40), esta longe da realidade local. Assim, 268 km2 

(79,7%) de areas situadas acima da curva de nivel de 100 m, 
tem como densidade zero. A esses espagos vazios e conve- 
niente acrescemar mais ou menos 11 km2 de areas corres- 
pondentes as altitudes infericres a 100 m nos costdes despo- 
voados. Elevam-se assim, as superficies desertas a mais de 
4/5 da Ilha. 

Os 57 km2 restantes abrigam a totalidade da popula^ao 
insular, ou 84,2 hab./km2, correspondendo a planicies costeiras, 
colinas e patamares dos morros. (Estao al, naturalmente, in- 

clidos os 7,3 km2 de planicies, com 3740 habitantes, referidos 
atras). As 38 planicies da Ilha tem, em conjunto, densidade 
quilometrica expressiva, por corresponderem a uma realidade 
do habitat rural: 512 habitantes por km2 ou 5,1 por ha. 

A esse resultado nao atribuimps, entretanto, inteiro valor, , 
c^s quadros de uma utilizagao dos solos, pois os habitantes 



das plamcies nao retiram os seus recursos excliisivamente da 
terra, nem exploram so os solos pianos da Ilha. Torna-se, as- 
sim, necessario encarar as rela^oes homem e espago em outras 

bases, mais aproximadas da realidade que se apresenta nos 
336 km2 da Ilha de Sao Sebdstiao. 

5 — O problema das densidades. 

A densidade demografica, quando considerada a relagao 
entre o numero de individuos com as superficies cultivadas, 

fornece um criterio mais seguro do que os metodos habituais 
para se avaliar da ocupagao do espago pelo homem (2, t. II, 

p. 37). Em Geografia vem-se assinalando a utilizagao dessa 
tecnica, comum entre os economistas, que possibilita excelen- 

tes comparagoes, quer em pesquisas locais ou regionais, quer 
em sinteses gerais (V., por exemplo, os trabalhos de GOUROU 

(71, 85). ) 

Torna-se, porem, delicado o seu emprego quando nao 
definidas precisamente as superficies de relagao e as formas 

de utilizagao dos recursos do meio pelo homem. Assim, em 

areas onde a utilizagao do espago abrange sistemas variados 
ou tecnicas diferentes, o problema das relagoes dos homens 
com as areas cultivadas nao pode ser, simplesmente, o da cons- 
latagao do numero daqueles e das superficies destas, em dado 

mpmento. So a analise, baseada na pesquisa local, cremos, 
e capaz de revelar as modalidades do ajustamento das ativi- 
dades humanas, ou do numero de individuos, aos quadros 
geograficos. 

As regioes urbanas escapam a essa relagao, por indepen- 
derem da utilizagao direta de seu solo — como e evidente e 

pagifico. Nas areas rurais de economia moderna, onde a vida 

de relagoes entre as sociedades humanas poe ao alcance das 
populagoes rurais recursos de uma civilizagao que e essencial- 

tnente das cidades, torna-se, igualmente, pouco proveitosa e 
muito dificil a. aplicagao do criterio acima. Este se aplica 
melhor ao conhecimento da realidade, nos quadros da vida 

rural confinada a ambientes locais, como e o caso da area em 
estudo. 

Na Ilha de Sao Sebastiao, deve-se considerar inicialmente 
o fato de a quase totalidade de sua populagao ser de agricul- 

tores e Pescadores e as paisagens de aspecto rural. A unica 
cidade, Ilhabela, nao passa de pequeno aglomerado, habitado 

por 407 pessoas (zona urbana). Destas, pouco menos de me- 
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tade (168) depende de atividades que sao as mesmas encon- 

tradas nas plamcies e morros rurais: agricultura e pesca (V» 

fig. 12) 

A area suburbana da sede do municipio, por outro lado^ 
e inteiramente rural, na sua paisagem e pelas atividades dos 
seus moradores. Nas 205 habitagoes al existentes, os chefes de 
familia exclusivamente Pescadores ou mantimos ^omarjam 
46, os exclusivamente agricultores 52 e os agricultores-pesca- 

dores 42 (inquerito do autor). Portanto, 68,2% da populagao 
suburbana e 41,2 da urbana (criterio administrativo) depen- 
dem das duas principals atividades rurais praianas. Nenhuma 

aglomeragao urbana, no sentido que, em geografia, tern essa 
expressao, existe na Ilha de Sao Sebastiao. 

Excluidos 239 moradores da cidade e 312 da area subur- 
bana, que nao dependem diretamente dos solos ou do mar 
isto e, os pertencentes a familias cujos chefes sao funciona- 
rios, profissionais aposentados, empregados diversos, comer- 

ciantes, capitalistas, etc.), e mais 105 pessoas nas mesmas con- 
digoes, morando nas areas consideradas rurais na Ilha, veri- 
fica-se que a populagao puramente rural e constituida por 
4 144 individuos. 

Como a area efetivamente cultivada em 1950 somou 680 
ha., poder-se-ia atribuir a cada habitante rural a proporgao de 
0,16 ha. de terras cultivadas, ou 1 ha. de culturas para 6 pes- 
soas. As consideragoes seguintes permitirao avaliar melhor a 
relagao entre os homens e os espagos cultivados. 

Os habitantes rurais das partes humanizadas da Ilha ocu- 
pam 985 casas. Pelos resultados de nosso inquerito, feito por 
habitagoes, 291 chefes de familias sao somente agricultores; 
352 vivem de culturas e da pesca, esta como complemento 
daquelas; 212 dependem mais da pesca e, complementarmente, 
de culturas, a que se dedicam juntamente com os seus fami- 
liares; 75 sao somente Pescadores e 55 tern outras ocupagoes. 
Destes ultimos, raros sao os que nao dedicam uma parcela 
do tempo a pescarias, ou a culturas de rogas ou de quintais, 

Pela media de 4,2 pessoas por habitagao rural, que se 
obtem dos dados gerais da populagao e das casas, verifica-se 
que, aproximadamente, dependem: 

a) da agricultura, exclusivamente . 1224 ou 29,6% 

b) principalmente da agricultura e 
secundariamente da pesca . , • 1482 ou 35,8% 
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c) principalmente da pesca e secun- 
dariamente da agricultura . . . 892 ou 21,5% 

d) da pesca, exclusivamente ... 315 ou 7,6% 
e) de outras profissoes, nao urbanas . 231 ou 5,5% 

£ impressionante como a agricultura e a pesca dominam 

inteiramente nestas sociedades cai^aras. Torna-se porem, im- 

possivel destacar, dentre os que dependem das duas princi- 
pais atividades, exercidas quer simultaneamente, quer asso- 
ciadas, isto e 57,3% da populagao rural, as proporgoes de uma 

ou de outra, nos resultados das letras bee. Os das letras a e b 
declararam-se, entretanto, agricultores, exclusiva ou princi- 

palmente; enquanto que os da letra c sao Pescadores e se di- 
zem tais. O total dos que dependem das lavouras pode ser 

considerado, nesse caso, de 2 706 pessoas, ou 65,4% da po- 

pulagao rural da Ilha (letras a e b). Serve ele de base para 

uma relagao, que acreditamos estar muito aproximada da rea- 

lidade: 3,9 individuos por ha. de culturas. 

Como as lavouras sao praticadas, em parte permanente- 

mente no mesmo solo e, em maior proporgao, com rotagao de 

terras, torna.-se interessante verificar, em face dos sistemas ado- 

tados, qual e realmente o espago utilizado e o necessario para 

assegurar a continuidade da atual area cultivada, de onde pro- 

vem a fonte principal dos recursos da Ilha. 

Consideramos como permanentes as culturas de quintal, 

praticadas em torno da maioria das casas (pomares, hortas e 

lavouras anuais associadas as habitagSes), cujas areas tenta- 
mos calcular. Nosso recurso, diante da impossibilidade de car- 
tografar ou submeter a medidas detalhadas um grande nu- 
mero de exemplos, foi o de efetuarmos alguns levantamentos 

expedites (12 ao todo), de casos que nos pareceram expres- 
sivos e normals. Destes, que variaram do maximo de 0,4 ha. 
ao minimo de 0,1 ha. obtivemos a media de 0,18 ha. por habi- 

tagao. Analises de fotografias aereas verticals, do tipo da que 

e apresentada na foto n.0 48, permitiram observagoes em maior 
numero, embora menos rigorosas. Estas indicam media supe- 

rior aos 0,18 ha, motive por que adotamos 0,2 hectares como 
valor unitario — de onde resulta, para as 985 habitagoes ru- 

rais da Ilha a area global correspondente a 197 hectares de 
culturas permanentes. Pela distribuigao da populagao, veri- 
fica-se que 78% das casas se localizam em planicies. Baseados 

neste resultado, correspondem a estas 154 ha. do total de 

culturas permanentes localizadas em tomo das habitagoes. 
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As plantagoes de cana, destinadas a industria dos enge- 

nhos, assim como as de coqueiros, laranjeiras e outras arvores 
frutiferas, todas em muilo reduzida escala e destinadas a ex- 
portagao, completam o quadro das culturas fixas. Para estas, 

reunimos em indagagos diretas, confirmadas grosseiramente por 
fotografias aereas, dados que foram os seguintes, em Janeiro 

de 1951: 

Cana de agucar (para fabricagao de aguardente) 82 ha. 
Coqueiros (cocos da Bahia)   3 ha. 
Laranjeiras   2 ha. 
Outras arvores frutiferas (aproximado) 4 ha. 

Total 91 ha. 

Parte des'.es 91 hectares compreende plantagoes de cana 
e coqueiros localizadas nos morros e colinas, principal- 
mente no Canal de Sao Sebastiao. ai praticada pequena 

adubagao, que consiste em devolver aos solos a palha e bagagos 
provenientes dos engenhos, e um pouco de adubo de curral. 
Deve etse processo explicar o porque do carater permanente 
das plantagoes em questao. Como os lavradores dificilmente 
adubam as terras das planicies, identificamos grosseiramente, 

pelas areas declaradas adubadas (44 hectares) a parte que 
cabe aos m:rros e o restante (47 ha.) as localizadas nas pla- 
nicies de aluvioes. 

As maiores areas e os principals recursos da agricultura 
insular sao de lavouras itinerantes, ou rogas, que dependem 

de rotagao de solos. Compreendiam 392 hectares ocupados 
por culturas que, no mes de fevereiro (1951), em plena esta- 
gao das chuvas e desenvolvimento das plantas, estavam efeti- 
vamente sobre os terrenos, ou quadras dos agricultores. 

fisse total, que consideramos como muito aproximado, 
compoe-se de 112 hectares de rogas plantadas nas terras das 

planicies costeiras (abrangendo tambem as vezes, colinas mo- 
destas) e 280 hectares de rogas localizadas em morros ou 
encostas acidentadas, mais expostas a erosao. Nestas, as per- 

das dos element os fertilizadores, depois de arrazada a mata 
ou capoeira, e rapida e, assim, as culturas nao permanecem 

em determinada quadra por muito tempo: 3 a 4 anos as da 
cana de agucar (que nao chega a ter produgao da chamada 

soca); 1 ano (periodo agricola) as de milho que e geralmente 

substituido pelo feijao, tambem este nao ocupando o solo mais 

do que um ano (mesmo quando associadas, as culturas de 
milho e feijao nao ficam mais do que 2 anps sobre o mesmo 
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solo, nos morros). Dessa forma, as principals e quase exclu- 
sivas cultures temporarias destinadas a subsistencia caigara, 

praticadas nos solos acidentados da Ilha, deslocam-se, sendo 
levadas para outras quadras. Pelos resultados de nossos in- 
queritos temos a convicgao, apoiada em elevado numero de 
observagoes e no testemunho dos roceiros, de que 2 anos e 
o periodo normal de cultivo numa quadra do morro. As terras 

sao, em seguida, deixadas em repouso pelo espago de, pelo 

menos, 15 anos, geralmente mais, pela razao de nao faltarem 
quadras antigas com mais de 15 anos de descanso, voltando 
a ser rogadas novamente. Considerando o rltmo de 2 anos de 
cultivo e 15 anos minimos para descanso do solo, reconstitui- 
gao de sua materia organica e da vegetagao (capoeira), os 280 
hectares devem ser multiplicados por 7,5; de onde a neces- 
sidade de, pelo menos, 2 100 hectares, ou 21 km2 necessaries 
para a manutengao do sistema e das atuais rogas das encostas. 

Nas planicies, as culturas temporarias estao condiciona- 
das a ritmos diversos, de duragao maior do periodo de cultivo 
e menor de abandono do solo. Torna-se dificil estabelecer uma 
media, dada a maior variedade de plantas (mandioca, milho, 
feijao, batata-doce, arroz, fumo) e a nao regularidade dos 

processes praticados pelos caigaras (homens, mulheres e crian- 
gas) nessas rogas de acesso facil. Os 112 hectares em cultura 
(fevereiro de 1951) nos 730 hectares de planicies (15,3% 
destas) nao parecem precisar de mais do que o dobro do 

espago efetivamente utilizado (provavelmente menos), nos 

sistemas de rotagao praticados. As culturas mais antigas que 
observamos nao estavam na quadra ha mais de 6 anos (man- 
dioca) e as quadras em descanso (referimo-nos so as habitual- 
mente cultivadas com rogas temporarias) nao haviam sido 
abandonadas ha mais do que 3 anos. Muito freqlientemente 

o roceiro caigara planta as suas lavouras de milho, feijao, ar- 
roz ou batata-doce, durante um ano agricola, abandona o solo 
por igual periodo do ano seguinte e volta a ocupa-lo nova- 
mente, em nova epoca de plantio. Outras vezes, associa plan- 

tas no mesmo solo (milho e feijao, por exemplo), e pelo es- 
pago de 3, 4 ou 5 anos, raramente mais, os faz revezar anual- 
mente na mesma quadra, abandonando-a a seguir, pelo espago 
de 2 a 4 anos. Por estes exemplos verifica-se nao ser exage- 
rada, embora possa estar alem da realidade, a superficie que 

julgamos necessaria para o entretenimento das culturas tem- 
porarias das planicies, isto e, o dobro da atual, ou 224 ha. 

Resumindo os dados essenciais, verificados no campo, as 
.areas cultivadas, permanentemente e com rotagao de solos, 



na Ilha de Sao Sebastiao apresentaram-se 

-(fevereiro de 1951): 
assim constituidas 

Superficie Superfi&e 
atual necessaria 

CULTURAS PERMANENTES: 

plantagoes comerciais 
de quintals 

91 ha. 

197 ha. 
91 ha. 

197 ha. 

CULTURAS TEMPORARIAS: 

Totais 680 ha. 2612 ha. 

Se, pelos resultados da relagao entre os homens e os 

-espagos utilizados, ressalta a importancia das plamcies, pro- 

porcionalmente mais cultivadas (42,8% de sua superficie to- 

tal, ou 154 ha. de cultures permanentes, 112 ha. de lavouras 
temporaries e 47 ha. de plantagoes comerciais fixas), asse- 
•gurando maior estabilidade a agricultura, torna-se evidente, 

por outro lado, que as encostas dos morros e colinas, em- 
bora proporcionalmente menos cultivadas, tern sido devas- 

tadas em escala elevada e com conseqiiencias mais graves. 

Na impossibilidade de ser calculada a superficie acidentada 
eapaz de abrigar culturas, adotamos para esse domlnio (de 

morros e colinas, com exclusao das escarpas de montanhas) 

■o valor expressivo da area devastada em todas as epocas 

(fig. n. 10), ou sejam 126 km2, de que deve ser subtraida a 

superficie das plamcies (7,3 km2), 

De posse desses dados, verifica-se nao ocuparem, efe- 

tivamente, as culturas que denominamos "de encosta", senao 

3% (367 hectares em 11.870) e nao necessitarem, no atual 
sistema de rotagao de solos, de mais do que 18,4% (2.187 

hectares) das terras que se revelaram capazes de as abrigar. 

Portanto, plamcies e morros, principalmente estes, con- 

servam inaproveitadas apreciaveis areas, teoricamente capa- 

zes de, no sistema atual de explora^ao dos solos, manterem 

na Ilha uma popula^ao pelo menos tres vezes superior k 
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£)tual. Na reaiidade,rentretanto, o cai^ara de hoje xconta^ 

nas planicies, com solos empobrecidos por longo uso e, no 
relevo amorreado, com importantes areas totalmente degra- 

dadas pielas queimadas e pela erosao. Embora se desconhe- 

9am os rertdimentos das diferentes culturas no passado, e 
razoavel supor que os atuais sejam inferiores. Assim, no. 

caso de subsistirem os atuais sistemas de exploragao e niveis 

de vida, e certo que a Ilha nao podera ter muito aumentado 
o seu efetivo, a nao, ser com desequilibrio inevitavel entre 

os recursos do meio e o efetivo humano. 

f 

p* 

r 

FOTO N.0 49 — "\'elha casa de estilo colonial, do s*§culo passado, poste- 
riormente transformada em venda, hoje abandonada e em ruinas, na en- 

trada sul do Canal de Sao Sebastiao. 

Esse desequilibrio, realmente, ja ocorreu, se atentarmos 

ao significado dos movimentos de popula^ao no passado.- 
Retomando um dado ja citado, verifica-se que, mesmo no 

caso de a populagao, em epoca anterior, haver atingido 
11.000 individuos, a relagao e nitidamente desfavoravel aos 

4.800 caigaras que hoje vivem na Ilha de Sao Sebastiao. 
Estes, como foi visto, nao necessitam de mais do que 2.612' 
hectares de terras para a manutengao das atuais atividades^ 
agricolas e conseqiientes niveis de vida, caracteristicos das 
sociedades primitivas a que pertencem: portanto 0,54 hec^ 
tares por individiio. Os seus antepassados, tendo devastado 

12.600 hectares, que certaniente ocuparam com as suas la- 
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vouras, nao menos itinerantes do que as atuais, utilizaram 

superficie que pode ser estimada em quase 5 vezes (4,8). 

a atualmente necessaria para a agricultura, para uma popu- 
lagao correspondepte, apenas, a 2,5 vezes o efetivo atuah 

Portanto, a cada iridividuo, na epbca do maior povoamento 

(meados do seculo passado), correspondia o dobro dos 0,54 
hectares hoje necessaries para a manuterigao de cada um dos 

elementos da populagao insular. 

mMM 

FOTO N.o 5(J — Casa grande e fabrica do Engenho d'dgua, em fotogra- 
fia tomada em 1938. Ao fundo, as encostas desnudas do Horro do Ta- 
quanduva atestam a prolongada exploragao agrlcola a que foram subme- 
tidas. A decadencia ressalta do aspect© da velha construgao e estd em 
harmonia com o desgaste do solo. (Nos dias atuais o Engenho dAgua, 
considerado monumento artistico nacional, acha-se inteiramente reforma- 

do gragas k iniciativa e a capital particular). 

Deve tal fato ter significado maior abastanga no pas- 
sado — o que, na realidade, corresponde a tradigao e aos 

yestigios de certa opulencia, deixados nas paisagens huma- 

nizadas da Hha. (fotos 49 e 50), 12.600 hectares foi o es- 
pago utilizado pelos seus habitantes, num periodo conside- 
rado aureo nao so na Ilha de Sao Sebastiao, comb no lito- 

ral em qUe esta se acha integrada, sendo de notar que, ab 
contrario da costa continental, nao houve, para os caigaras 

ilheus, o beneficio ;de portos articuladbs com a economia 
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da entao florescente regiao paulista do medio Paraiba. A 

atual area vital, de 2.612 hectares, por outro lado, com- 

preende solos mais gastos e, conseqiientemente, incapazes nao 

so de manter mveis de vida satisfatorios, como de reter na 

Ilha o seu cada vez mais desfalcado efetivo humano. Na 
realidade, portanto, o numero atual de homens esta em pro- 

porgao, nao com a area global da Ilha. nem com a das pla- 

nicies, colinas e encostas cultivaveis ou cultivadas, mas com 

a exploragao anterior, por vezes levada a extremes de sobre- 

carga de culturas e queimadas, em dada parcela dos solos, 

(foto 51). 

FOTO N.o 51 — Area amorreada, outrora explorada na quase totalidade e 
hoje abandonada. A vegetagao das capoeiras comega a reconstitulr-se, 
tanto nas encostas expostas A umidade dos ventos de sul (as da direita 
da fotografia) como nas parcelas das rogas mais antigas. Nesse Ultimo 
caso, formam-se as pequenas manchas ou ilhas sombreadas distribuidas 
irregularmente. No canto superior direito da fotografia, uma queimada de 
estagao seca (julho de 1951) demonstra nao ter sido complete o abandono 
deste solo gasto pela atividade dos roceiros. (Area fotografada: zona amor- 
reada do cdrrego da Zabumba no Canal de Sao Sebastiao). — (Foto 

a6rea do autor, em junho de 1951). 

Em face do uso dos solos cultivaveis e das tecnicas ro- 

tineiras em vigor, consideramos, assim, o efetivo atual no li- 

mite das possibilidades proporcionadas pelo meio natural, e 
qualquer acrescimo, a base dos sistemas de explora^ao em pra- 
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tica, como inviavel e capaz de rebaixar os nlveis de vida do 
elemento local. Representa a situagao dos nossos dias, novo 

equilibrio entre os degradados recursos do meio e as primi- 

tivas sociedades cai^aras, obtido com a drenagem natural dos 
excedentes da populagao e ligeira melhora do mecanismo das 

trocas, neste seculo de maiores contactos entre os homens. 
Qual esta situagao, o calculo da chamada Densidade 

Fisiologica (Df) (5, t. II, p. 38), relagao que se obtem com 
a eliminagao das areas improdutivas, relacionando a popula- 

gao total com a superficie produtiva (sp) indica: 

1) ha um seculo atras, aproximadamente, 87 hab./km2sp. 

2) em 1950   183 hab./km2sp. 

Portanto, a relativamente grande Df atual correspon- 
de ao decrescimo da populagao e a queda, ainda maior, das 

superficies cultivadas. 

Tal relagao nao da conta, contudo, da totalidade dos re- 

cursos a disposigao dos caigaras ilheus, pois sempre a pesca 

costeira ou "praiana" proporcionou importante contingente 
de complementos alimentares. Secundariamente, convem con- 
siderar que uma parte dos habitantes atuais, conta com re- 

cursos que nao provem das duas atividades caracteristicas (p. 

ex. parte dos habitantes de Ilhabela (fig. 12) e da planicie 

do Pereque (fig. 19), dependendo de ordenados, salarios, 

etc.). Com essas ressalvas, que no caso de uma populagao 

rurav, na sua quase totalidade, como e a da Ilha de Sao 

Sebastiao, nao chegam a interferir no valor do metodo, a 

densidade fisiologica de 183 habitantes e um dos mais signi- 
ficativos dados da situagao atual. Ao inves de ser um sin- 

toma de evolugao e, porem, simbolo de decadencia e de 

apego a uma economia primitiva principalmente de subsis- 

tencia e, secundariamente, de finalidade comercial, de que 
analisaremos os aspectos locais nas paginas seguintes. 

7) As culturas caigara* 

Os recursos primordiais da grande maioria dos habitan- 

tes da Ilha de S. Sebastiao, sao proporcionados diretamente 

pela agricultura e pela pesca, atividades de que depende a 

subsistencia de 4.144 individuos, ou 86% da populagao lo- 

cal. Torna-se interessante a analise dos dois fundamentos da 



vida edofi^mica local; de onde -provem os recursos alimeni- 
tafes da populate); como o caigara os obtem, e ate que porft 

to sad satisfeitas as suas necessidades alimentares, constituem 
butras preocupagoes do maior interesse e de conseqiienciaS 
imediatas. 

Pela primasia que tem na alimentagao, a mandioca e 
a principal cultura. Na superficie agricola da Ilha (680 ha. 
em 1950), pelo menos 95 ha., ou 14%, correspondiam a To- 

gas de mandioca. Itsse total nao tem variado muito nos 
ultimos anos e, assim, um ilheu dispoe permanentemente 

de 2 ares de terra, onde vai, em todas as epocas do ano, ar- 
rancar o alimento basico. 

A roga de mandioca e objeto de cuidados permanentes 
por parte da familia caigara, nao sendo, por isso, possivel 
distinguir nitidamente um calendario dos trabalhos agrico- 

las. A regra geral e fazer-se o plantio de julho a novembro, 
depois de derrubada e incendiada a mata ou capoeira. As 
ramas sao enterradas individualmente, em covas distancia- 
das 50 a 60 centimetros, nos terrenos pianos (espagamento 

considerado necessario para permitir as capinas), ou 80 cm 
a 1 m no caso do aipim ou mandioca-doce, cuja ramagem e 

mais ampla. Nas encostas dos morros o espagamento e ir- 
regular e, geralmente, muito maior. Fazem-se as limpas ou 

capinas, a enxada, 3 a 4 vezes durante os primeiros 12 me- 
ses. E' entao praticada uma poda, que tem por fim recolher 
ramas para plantio em outra roga, cujo terreno ja foi prepa- 
rado. No 2.° ano novas capinas sao necessarias, principal- 
mente se a roga se estabeleceu num trecho de mata espessa 

ou capoeira, pois a vegetagao natural desenvolve-se mais 
rapidamente do que a mandioca; mas o caigara se limita a 
cortar com foice o mato mais alto, ou a fazer uma rapida 
limpa, a mao e a enxada. 

18 a 20 meses depois de plantada a roga, podem ser 
arrancadas as preciosas raizes, o que passa a ser feito de 
acordo com as necessidades de consumo. Salvo nas culturas 

em torno das casas, 4 anos e a duragao maxima e 3 a media 
de uma parcela cultivada com mandioca, pois nao se faz 
a replanta, a nao ser por ocasiao das capinas do 1.° ano. 

Replantar, signifies substituir nas covas as ramas que nao 

vingaram, ou que tiveram os brotos devorados pelas sau- 

vas. Colhida a roga, o terreno e abandonado e assim per- 
manece ate a forniagao de nova capoeira no local; se nao 
houver a intervengaO de queimadas ou do ravinamento, a 



reconstituigao necessitara, pelo menos, 15 anos em terrenos 

inclinados e 3 a 5 anos nos solos das plamcies. 

As rogas de mandioca tern extensao muito variavel, de- 
pendendo principalmente do relevo, da distancia a habita- 

gao e do numero e qualidade da mao de obra. Sao nitida- 

inente menores nos terrenos dos arredores das casas, onde 
se da preferencia a plantas de pomar e horta. Pequenas ro- 

gas acham-se associadas as habitagoes, principalmente nas 
praias em que a populagao e mais densa, como e o caso, 

em geral, das do Canal de Sao Sebastiao. Ai, raramente 

as parcelas cultivadas, que representam um recurso sempre 
a mao, excedem 10 a 15 ares. Comumente acham-se, entao, 
associadas a pequenas culturas anuais ou as sombras das 

arvores de quintal Beneficiam-se, como e natural, dos resi- 
duos das habitagoes, das defecgoes humanas e dos animais 

domesticos, que fertilizam as terras; mas nao ha nenhum 

piano deliberado de adubagao. Fora dessa proximidade das 
instalagoes humanas, e consorcio com as culturas caracterls- 

ticas de quintal, as rogas de mandioca se localizam nas co- 
linas, morros baixos e patamares inferiores das escarpas 

montanhosas, nao muito longe das praias (distancias rara- 
mente superiores a 800 metres) e tern areas mais aprecia- 

veis. Em 100 rogas nessas condigoes, obtivemos a media 

de 0,25 ha.; as maiores chegam a alcangar 0,60 ha. Sao 

parcelas, ou quadras, de facil acesso, que o caigara costuma 
visitar diariamente ou que deixa eniregues aos cuidados da 

mulher ou dos filhos, mesmo pequenos, e nas quais ele se 

encarrega das tarefas mais rudes, como a derrubada, plantio 

iniciais e capinas, acompanhado entao dos filhos mogos ou 

homens feitos. A pequena roga individual ou familiar e a 

regra; mas as maiores, nos morros, colinas e meia-encostas, 

. correspondem freqiientemente a associagoes para o traba- 
Iho e tern mais de um proprietario: 2 ou mais caigaras, geral- 

rmente aparentados, mas chefes de familias diferentes, que 

empreendem juntos o prepare da roga e depois dividem os 

resultados ou as areas plantadas. Com a insuficiencia e piora 
-da mao de obra, hoje representada, em grande parte, pelo 

trabalho dos velhos e das mulheres, as rogas atuais sao ni- 
tidamente menores do que as do passado e, no conjunto, 

estao mais proximas das praias e em menores altitudes (fo- 

to 52). Raramente ultrapassam a cota de 200 metres, en- 
quanto se encontram vestigios de mandiocais, datando do 
inicio deste seculo, ate a 500 metres, em parcelas equivalen- 

ces ao dobro e triple do que e hoje normal. 



FOTO N,0 52 — Roga de mandioca (l.o piano) localizada a, aproxima- 
damente 400 m de altitude, em encostas revestidas pela mata secunddria. 
Fotografia tomada em diregao ao morro do Baipi (1 m.), que se vt" 

ao fundo com sua macica cobertura florestal. 

Para o conjunto das culturas de mandioca da Ilha, 
os rendimentos por ha. sao considerados compensadores e, 

realmente, o sao numa economia de subsistencia rudimen- 

tar, em solos acidentados e empobrecidos. Em numerosas 
observagoes nas rogas das areas do Canal e da baia de Cas- 

telhanos, localizadas em sitios topograficamente muito va- 
riados, encontramos rendimentos compreendidos entre 9.000 

a 15.000 kg. de raizes por ha., sendo a produgao normal 

de cada planta, quando arrancada, ao fim de 2 anos, da 
ordem de 1,5 a 2 kg. Transformada em farinha, a mandioca 

de 1 ha. reduz-se a, aproximadamente, 5 a 6.000 litros (in- 
formagoes de proprietaries de fabricas de farinha). 

Nos 95 hectares cultivados em 1950, podem-se, por- 
tanto, estimar os resultados em 1.200 toneladas de raizes, 
ou 522.500 litros de farinha. Corresponde a 250 kg. de 

raizes ou 109 litros de farinha, anualmente, por habitante, 
ou, aproximadamente, 0,30 1. de farinha, diariamente, por 
pessoa. Essa produgao tern sido insuficiente para o ccnsu- 

mo; nao ha exportagao e anotamos nos armazens locais, em 
1950, a importagao, de 31.800 litros de farinha de man- 
dioca (530 sacos de 60 litros), proveniente de Sao Paulo e 



—- 121 — 

Santos. 80% dessa importagao corresponde a zona urbana 
de Ilhabela e as areas de pesca comercial da Ilha. O cai- 
gara nao dispensa, assim, mesmo quando em atividades di- 
ferentes da lavoura, o seu alimento basico, a farinha de man- 

dioca. E' interessante notar que, no passado, apesar de pos- 

suir maior populagao, a Ilha foi exportadora de farinha, re- 
putada nos mercados santista e de Sao Sebastiao como de 
excelente qualidade. 

QC V 3 3 ^ 
O S 03 

E' no Canal de Sao Sebastiao e na costa ocidental, 

alem de pontos isolados no costao do NE (Jabaquara) que 



-se ehcoritram hbje as principals' Steas cultura d5-man- 
dioca. Correspondem, justamefite, as- eostas tn^nos explb- 

r&das pela pesca de finalidades^ comerciais, areas em 

que domiha esta ultima, a roga lde rriandioca nao mais exis- 

te ou e de importancia muito reduzida. Os caigaras, que 
nao dispensam o seu alimento preferido, sao obrigados, en- 

tao, a compra-lo nas vendas locais ou em Santos, por ocasiao 

das viagens dos barcos de pesca. 
Em importancia na alimentagao local aparecem, ime- 

diatamente depois das culturas de mandioca, as de irutei- 

ras. Como ja foi observado, nao existe habitagao desacom- 
panhada de uma orla de arvores, geralmente frutiferas. Mes- 
mo as ruinas, ou os vestigios de antigas casas desaparecidas, 
denunciam-se pelas Uhas de vegetagao que as envolvem (fo- 

tos 48 e 53). As truteiras caigaras que as constituem sao, 
principalmente, a bananeira, a mangueira, a jaqueira, a goia- 
beira, a laranjeira, a pitangueira, o abacateiro, os abricoteiros, 
jambeiros, cajueiros, pes de pinha, coqueiros, pessegueiros, 
aparecendo inumeras outras, inclusive o cacaueiro e a ar- 

vore da fruta-pao, todas intimamente associadas as paisa- 
gens de humanizagao. O caigara, em todas as epocas do 
ano, dispoe de seu frutos, alem dos que a floresta natural 
e as capoeiras em formagao costumam oferecer a coleta; 
varios, como as jacas, as pinhas, as mangas, os cocos, os aba- 

cates, sao objeto de venda nos centres de Ilhabela e Sao 
Sebastiao, ou chegam a alcangar, em reduzida escala, o mer- 
cado de Santos. 

Embora seja impossivel avaliar a produgao ou o con- 
sumo, e certo constituirem os frutos das arvores de quin- 
tal, importante complemento da alimentagao, verdadeiro cor- 
retivo para o regime baseado na farinha de mandioca. Da 

area de 197 ha., citada atras como das culturas permanen- 
tes de quintal, a maior parte corresponde as fruteiras do- 
mesticas, sendo impossivel, pela multiplicidade das peque- 
nas areas, fixar valores exatos para a sua extensao, assim 
como para as variedades que as compoem. 

So as bananas participam de uma economia comercial, 
organizada a base de plantagoes. A bananeira e da varie- 

dade denominada "branca", sendo objeto quer das culturas 
instaladas em torno das casas quer de rogas localizadas fre- 

qiientemente nos limites inferiores da monfanha florestal, 
aproveitando a sombra e os solos das grandes arvores (foto 
54). Na Ilha de Sao Sebastiao, diferentemente do que se 
passa nas principals areas de plantagao (13, p. 120),> (28, 



FOTO N.0 54 — Culturas de bananeiras destacando-se em plena mata e 
destinadas ^ subsistencia caigara. Na falta de solos apropriados para essa 
exigente cultura nas imediagoes das casas, o calgara foi obrigado a re- 
correr it floresta, apesar da distancia e dos acidentes do terreno que 6 
obrig-ado a percorrer para atingir a sua roga. — (Foto adrea do autor 
sobre a mata parcialmente devastada do morro de Castelhanos, em ju- 

nho de 1951). 

p. 56), nao esta submetida a cuidados constantes, nem a ca- 
lendario agricola preciso, sendo, por outro lado, atividade de 

sitiantes ou simples roceiros. Uma vez plantados os rizomas, 
ou "filhos", o que tem lugar, geralmente, no inicio da esta- 
gao das chuvas, apos a rogada, praticada pouco antes, cos- 

tumam os caigaras visitar espagadamente os bananais, fa- 

zendo, entao, "limpas", a foice. Nao ha, porem, cultura 

mais negligente e com rendimentos mais incertos. Planta- 
da a sombra, sem o beneficio direto dos raios solares, o 
ciclo vegetative, ate a maturagao dos frutos, alonga-se por 

18 a 20 meses, no minimo, vindo muitas plantas a produ- 
zir depois de dois anos. Por isso, torna-se impossivel a ava- 

liagao exata de seus rendimentos e produgao totais, assim 

como das areas. Os valores estimados em publicagoes ofi- 

ciais, como p. ex. a Estatistica Agricola de 1944 (73), ou 

sejam 68 hectares em cultura, rendimento medio de 652 

cachos por ha. e produgao total de 42.400 cachos na Ilha 
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de Sao Sebastiao^ parecem-nos completamente sem relaQao 
com a realidade. A area e, certamente, maior, nao tendo 

sido muito alterada de 1944 para ca. Avaliamo-la, em 1950, 

em 90 hectares, sendo certo que grande parte das lavouras 

a sombra da floresta, escapou as observances. 

Em culturas comerciais a banana depende de transpor- 
tes regulares. For isso, as lavouras localizam-se nas imedia- 

goes das praias do Canal de Sao Sebastiao, particularmente 

nas da entrada sul e no nordeste e leste da Ilha (baia de 

Castelhanos), ate onde costumam aportar semanalmente um 
ou dois barcos de transporte, que servem ao escoamento, 

feito para o mercado santista. Nenhum controle das expor- 

tagoes existe contudo. 
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FOTO N.o 55 — Bananais na planlcie, junto ks habitagoes e entremeia- 
dos com as culturas de outras Arvores. Trata-se da base de nova cultura 
comercial, que veio substituir a da cana, outrora destinada ao engenho 
de agucar local desaparecido na 2.» d^cada deste s^culo. (Praia do Bo- 

netej. — (Foto a^rea do autor, em junho de 1951). 

Feijao, milho, batata-doce, arroz e outros produtos, to- 
dos de pequena expressao na agricultura e na alimentagao 

ao caigara, ocupam rogas anuais, em minusculas parcelas 

sempre relacionadas com a subsistencia imediata, localizan- 

do-se no interior da consideravel area devastada. A eles de- 
ve ser acrescentado o cafe, de que se encontram vestigios de 
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com grades de madeira (fotos n.os 50 e 56), assim como na 

antigas plantagoes e fazendas datando da la. metade do 

seculo passado. Nao ha hoje propriamente lavouras da ru- 

biacea, apenas uma a duas dezenas de plantas junto a cada 

habitagao a sombra de arvores, frutificando em todas as es- 
tagoes e obrigando a, pelo menos, 5 colheitas anuais. 

Nao faltam, tambem, aos roceiros caigaras pequenas areas 

cultivadas com a cana de a-gucar. Esta, plantada e cortada em 
todos os meses, nas culturas de subsistencia, e consumida di- 
retamente, servindo para adogar as beberagens, principalmen- 

te a do cafe. 

Entretanto, as principais lavouras de cana de agucar tern 
por finalidade a fabricagao da aguardente. E', com este obje- 

tivo, a unica cultura comercial de relativa importancia na Ilha, 
cobrindo, em 1950, uma area equivalente a 180 hectares, dos 

quais a grande maioria (llOha.) refere-se a parcelas cultiva- 
das na face do Canal de Sao Sebastiao. Al estao instalados 11 

dos 13 engenhos ou fabricas de aguardente em funcionamento, 

tocados a roda d'agua (com excegao apenas de um na praia 
da Bexiga, movido a forga animal). 

A capacidade de produgao dessas fabricas, todas mal apa- 
relhadas, e de 450 a 500.000 litros, anualmente. Em 1950 nao 
fabricaram mais do que 246.000 litros de aguardente, que fo- 
ram exportados para Santos e cidades do interior paulista. 

Algumas reunem tambem uma pequena industria de farinha 

de mandioca, aproveitando a forga motriz e a mao de obra nos 
periodos de entre-safras. 

Dos engenhos dependem 339 pessoas ou 7% da popu- 
lagao (proprietaries, empregados das fabricas, trabalhadores 

rurais e suas famllias) e, parcialmente, mais um numero va- 
riavel de roceiros locais, que encontram no fornecimento de 
'"carros" (um "carro" corresponde a 60 feixes de 10 a 12 canas 

no total, ou 600 a 700 canas. Em 1950, custava Cr$ 40,00) 

aos engenhos, um dos poucos meios de obter algum dinheiro. 
A materia prima provem quer das quadras dos fornecedores, 

quer de lavouras pertencentes aos engenhos. Estes apesar de, 
geralmente, possuirem extensoes consideraveis de terras (8 

dos 14 engenhos existentes estao entre as 12 maiores proprie- 
dades da Ilha) tern lavouras de extensao muito xeduzida, pela 
impossibilidade de encontrar mao de obra suficiente para os 

trabalhos agricolas. Assim, as suas culturas ocupam areas em 
desproporgao com o consumo de materia prima, e com as 
superficies das propriedades. O de maior produgao (Engenho 

Novo, com 60.000 litros de aguardente, anualmente) tern ape- 



nas 4 hectares de cat^yial proprio e compra, de fornecedores> 
locais, a maior parte da materia prima. Outros, como ps da 
entrada sul do Canal (engenhos da Bexiga, do Curral e da 
Prainha, em numero de cinco), dependem inteirjamente das 

canas de fornecedores e tem produgao reduzida e irregulan 
Excetuando-se o da Barra Velha e o. Engenho d'agua (o pri- 

meiro tendo produzido 20.000 e o segundo 31.000 litres em 

1950), ambos moendo canas de suas plantagoes, quase exclu- 
sivamente, a dependencia com relagao aos pequenos agricul- 

tores locais, alem da impossibilidade de conseguirem na regiao 
mao de obra para os trabalhos agricolas, limita a capacidade 

de fabricagao. Tal situagao nao tem cessado de se agravar; 
de longa data vem se verificando, cada ano, a paralizagao de 
um ou outro engenho, muitas vezes definitivamente. Expli- 
ca-se assim o fato de, dos 31 engenhos observados por IHE- 
RING (90) nos ultimos anos do seculo passado, nao restar 
siquer a metade. 

FOTO N.o 56 — O Engenho novo, uma das mais tipicas fdbricas de 
aguardente, fotografado logo apos o final da safra. E um dos mais ar- 
cdicos e tradicionais estabelecimentos que fazem a fama da aguardente 

produzida na Ilha. •— (Foto A. Franca, em julho de 1949). 
Nenhuma atividade corresponde a paisagem e organiza- 

gao mais arcaicas do que esta. Os 13 estabelecimentos em 
funcionamento (dos quais 7 foram construidos no seculo 
XVIII, 5 na centuria passada e somente 1 neste seculo) con- 
servam, nas suas paredes de taipas, nos largos telhados ene- 

grecidos pelo tempo, nas amplas portas e janelas guarnecidas 

90 — IHERING, H. Von — A ilha-de Sao Sebastiao. Rev. do 
.Museu- PauL II, 129-164. S. Paulo. 11887). 



cpTOr grades ;de madeira , (fotps, ruos ^O e. 56), assiro corpo ,na 
estrutura de suas pegas ^ pos processes de fabricagao, todos 
os tragos do^passado (13, p..?^). So Ihes faltam a antiga pro- 

du^ao e a inaq de pbra. Aquela,"de agucareira, passou a ser^ 
desde meiados do; seculo XIX, dedicada exclusivamente a 

aguardente, comb d e lloje. Da mao de dbra, em que assentou; 
ate fins do seculo passadd e comegb deste, todo o trabalho da 

lavqura e fabricas, isto e, dos bntigos escravos africaiios e dos 
seus desBeiidentes, nao festam senao pouco mais do que 900 

negros ou mulatos ha Ilha, raros a sefvigo dbs engenhos. Os 
elementos materials — as construgoes como os equipamentos 
e as tecnieas de fabricagap, alem do produto que torna conher 
cida a Ilha de Sao Sebastiao^ na hinterlandia paulista, a ca- 
chaga — conservaram-se nos engenhos em atividade, ou trans- 
parecem nas numerosas ruinas de um passado mais prospero. 

Em todas as culturas de subsistencia e comerciais, o cai- 
gara ilheu nao se destaca dos demais cultivadores de rogas, pe- 
los cuidados dispensados aos solos, ao crescimento das plantas 

e as colheitas, nem pelo instrumental utilizado ou tecnicas de 
adaptagao as condigoes do meio. Sob esses aspectos, a sua 
agricultura e arcaica e negligente. Tudo repousa no trabalho 
humano, sendo completamente desconhecidos o uso de ma- 

quinas (estas de dificil utilizagao na acidentada topografia 

da Ilha), como de animals, no trato da terra ou para o trans- 
porte. 

, Os unices instrumentos utilizados, sao o machado para 

as derrubadas iniciais, a foice, cuja vantagem e evidente na 
luta contra uma vegetagao natural sempre pronta para reto- 

mar o terreno, e a enxada, de que e feito uso mais intenso, em 
todas as fases do cultivo e em todas as culturas; alem de 
balaios ou cestos destinados ao transporte das colheitas. A 

totalidade das tarefas agricolas, nas rogas caigaras, repousa 

no trabalho muscqlar, quer no manejo desses instrumentos, 
quer nos ombros dos homens ou nas cabegas das mulheres, que 
transportam as cargas. Grande parte do esforgo e dispendido 
em caminhadas, das casas ate as rogas dos morros. 

Rudimentar e, tambem, o tratamento das magras colhei- 

tas. A maior parte dos produtos trazidos das rogas, ou apanha- 
dos nos quintals, encaminha-se diretamente para a cozinha ou 
para a mesa familiar. A farinha de mandioca e, porem, objeto 

de uma preparagaa minuciosa   pequena industria de que 
se encarregam as mulheres, no rancho ou casa da farinha, 
anexo as" habitagoes. Nestas,i nao faltam, ainda, as engenho- 
cas ou moendas manuals de madeira, para a Cana (obtengao 
do caldo,. ^ue serye para adogar o cafe) e os piloes, destinados 
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a beneficiar o cafe, ou para a moagem, depois da torrefa^ao. 

Nos terreiros limpos, ao lado das casas, ou nas praiasi execu- 

tam-se as operagoes de secagem do cafe, do milho, do feijao, 

que sao expostos ao sol em pequenos taboleiros, ou esparra- 

mados com varas; o milho e separado a'mao. Nestas tarefas, 

geralmente executadas pelas mulheres, e na cozinha, resumem- 

se as unicas preparagoes dos produtos agricolas da subsistencia 

caigara. A quantidade ou o rendimento do trabalho,, nas dife- 

rentes atividades, nao pode mser calculados. 

Nao se encontram na Ilha culturas de plantas texteis, nao 

sabendo os caigaras, ou suas mulheres, preparar fios nem te- 

cidos. Sao, assim, obrigados a comprar nas vendas os panos 

para o vestuario sempre de algodao. 

Economia primtiva de subsistencia e raduzida exploragao 
(esta correspondendo, na agriculture, a pequena propriedade) 
sao expressoes de fatos intimamente relacionados na vida 
economica dos caigaras. Os da Ilha de Sao Sebastiao, nao fo- 
gem a regra; antes, no literal paulista, e esta a area rural em 
que as terras se acham mais retalhadas: 640 propriedades em 
9.418 ha. (total correspondente as areas das propriedades), 
de onde a media de 14,7 ha. por propriedade (dados de 1949, 
dos arquivos da Coletoria Estadual e da Prefeitura de Ilha- 
bela) . Nao ha, em toda a Ilha, senao 9 propriedades com mais 
de 100 hectares, tendo a maior, 532) ha. Nenhuma, a rigor, 
pode ser considerada grande: todas comportam areas inapro- 
veitadas e nao utilizaveis com as tecmcas atuais. Por outro 
lado, nao ha a grande exploragao do regime latifundiario. As- 
sim, a propriedade media, como a pequena, corresponde a di- 
minuta exploragao. 

Na area devastada pela atividade secular dos agriculto- 

res ilheus (12.600 hectares), pode-se, como ja foi visto, dis- 

tinguir uma infinidade de pequenas parcelas (quadras), nao 

importado o tamanho das propriedades atuais ou do passado, 

nem os seus limites. Nas fotografias aereas (fotos 20, 48, 49 e 

52, por exemplo), destacam-se nitidamente. Pela media de 
5,6 parcelas por hectares (obtida em 12 observagdes no ter- 

rene), a Ilha deveria possuir 70.560 parcelas, nos mais dife- 

rentes estagios de exploragao ou de abandono. Na realidade, 

e muito menor o seu numero atual, por ser necessario descon- 

tar, da area de 12.600 hectares, os espagos relatives as culturas 

fixas, as superficies que jamais abrigaram culturas, assim co- 

mo todos os solos castigados por queimadas gerais repetidas, 

de onde foram apagados os vestigios das antigas quadras. Nas 
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fotografias aereas verticals, em toda a superficie da Ilha, nao 

conseguimos contar mais do que 31 a 32.000 quadras. Essas 

parcelas jamais correspondem a divisao da propriedade, nem 

a posse do solo pelos cultivadores, mas caracterizam melhor 

do que o regime das terras, a exploragao extensiva e a ocupa- 

gao negligente do espago util. Sao elas fruto do sistema agri- 

cola, fundado na rotagao de solos: as pequenas rogas, geral- 

mente itinerantes dos nossos caigaras. 

Nao existe rotagao de culturas, so de terras, pois, ao 
agricultor da Ilha estas nao faltam. Mesmo no caso de nao 
as possuir legitimamente (poucos te mtitulos de propriedade 
em ordem) nao ha dificuldade para instalar rogas, princi- 

palmente nos morros. Estes, geralmente, sao dominios de 
ninguem, por onde passam as confrontagoes de propriedades, 
conhecidas so na sua extensao, em bragas pela linha costeira. 
Mesmo nas planicies, em terrenes cedidos por proprietaries 
ausentes, sempre e possivel por e mcultura uma quadra, sem 
a necessidade de dispender dinheiro ou remunerar com parte 
da scolheitas. Por isso, desconhecem-se os sistemas de meagao, 
a parceria com o dono, assim como o arrendamento de terras, 
tao comuns na agricultura brasileira. Em compensagao, falta 
tudo o mais a agricultura caigara, desde o instrumental e o uso 
de corretivos para os solos, ate a escolha de plantas de cultivo, 
sua selegao e as mais corriqueiras tecnicas apropriadas para 

a conservagao dos solos, sobretudo nas areas acidentadas da 
Ilha. O habito de incendiar a vegetagao rogada, antes do 
plantio, proporciona as terras, o seu precario fertilizante: a 
potassa das cinzas. A bagaceira dos engenhos, que costuma ser 
devolvida as terras de cultivo da cana, e outro mediocre cor- 
retivo para o empobrecimento dos solos. Nao se conhecem 
adubos vegetais, nem se aproveitam com aquela finalidade os 
residues das pHscarias, que sao simplesmente devolvidos ao 
mar, valendo a pena notar que os Pescadores japoneses de 
Armagao e Rabo Azedo, ao norte de Ilhabela, enviam, por 
caminhoes, de Sao Sebastiao a Mogi das Cruzes e a S. Paulo, 
a 240 km- de distancia, os residues de suas "saigas", excelente 
adubo utilizado por horticultores do planalto. Nao ha ester- 
cos animais, pois inexiste qualquer criagao. 

Assim, as culturas, em que se apoia o essencial da vida 

economica da maioria da populagao, sao atividades das mais 

negligentes e primitivas. Na economia de subsistencia predo- 

minante, nao fora os complementos, encontrados, geralmente, 

nas culturas comerciais, assim como na pesca costeira, e, em 

-.reduzida escala, na ajuda prestada por parentes residindo 
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fora, alem do exercicio de empregos em Ilhabela e prestafao 
de servigos a veranistas e turistas por parte de alguns — por- 
tanto, nos tres ultimos casos, com recursos estranhos aos qua- 
dros locals — a situagao dos caigaras seria insustentavel na- 
area atualmente em exploragao. 

8) A pesca. 

A linha costeira bastante recortada da Ilha de Sao Sebas- 
tiao, parece favoravel a vida maritima^ e os seus habitantes^ 
tern acentuada preferencia pelo exercicio e pelos produtos da 
pesca, Ao contrario das costas retilineas localizadas mais sl 
oeste, no literal paulista (28, p. 36), que nao chegaram a de- 
senvolver generos de vida diretamente ligados ao mar, e esta 
uma das principals areas de pesca comercial da costa meri- 
dional brasileira, muito procurada por barcos de Santos e Rio- 
de Janeiro. Uns limitam-se a recolher peixes capturados pelos^ 
caigaras locals nos sens cercos, ou com os arrastdes de praia.- 
Outros aventuram-se em alto mar, para a pesca de linha, nas- 
aguas do "parcel de fora" ou "mar novo", trinta a quarenta mi- 
Ihas ao largo da ponta mais meridional da Ilha, onde especies 
consideradas finas, como o namorado, a cavala, o bade jo, a 
pescada amarela e a pescada cambucu, compensam, pelos pre- 
gos, os baixos e irregulares resultados. "Parelhas de arrasto'V 
constituidas por dois possantes barcos conduzindo a reboque 
grande rede denominada arrastao de mar, podem ser vistas, 
diariamente em torno da Ilha; de noite, costumam arrastar 
junto a costa, violando interdigao legal que as proibe de se 
aproximarem a menos de 3 milhas. Barcos rapidos, capazes. 
de envolver os cardumes longe da costa com a rede denomi- 
nada traineira, freqiientam as aguas em torno da Ilha e tam- 
bem os seus ancoradouros. Com excegao de parte destes ul- 
timos (os que, nao possuindo traineria propria sao obrigados 
a utilizar, mediante ajuste com Pescadores ilheus, uma das 14 
existentes nas praias ao norte de Ilhabela, que se tornaram 
bases para essa modalidade de pesca - v. fig. n.0 13) e de 22 
que se limitam a recolher o pescado, comprando-o de Pesca- 
dores costeiros, percorrendo assiduamente a costa e aproxi- 
mando-se a um sinal vindo de terra, a atividade das frotas- 
pesqueiras, de Santos ou do Rio de Janeiro, tern pouca ou 
nenhuma influencia na vida local. 

Sao relativamente poucos os habitantes que se dedicant 
a pesca comercial: contamos em 1950, 175 Pescadores profis- 
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sionais nas duas unicas modalidades importantes: as traineiras 
e os cercos flutuantes. Estes, sem duvida os principais e mais 
engenhosos aparelhos de pesca desta costa (v. 91 e 92) e ate 

ha poucos anos exclusivos da Ilha de Sao Sebastiao, ai fo- 

^ •- 

FOTO N.o 57 — Aspecto das instalagoes destinadas pesca no Saco do 
Sombrio (Bala de Castelhanos). Sobre o varal de taquaras, destinado 
k secagem da r^de de cerco. sua proprietiiria. uma .iaponesa, dirige o 
conserto minucioso dos fios part.idos. — (Fotografia tomada em feverei- 

ro de 1951). 

ram introduzidos em 1919 por japoneses, difundindo-se, apos 
alguma hesitagao, pelas reentrancias do contorno da Ilha. Hoje 

91 ■— MUSSOLINI, G. — O cerco flutuante: uma rede dc pesca japo- 
nesa que teve a ilha de Sao Sebastiao como centro de difusao no 
Brasil. Rev. Sociologia VIII, 3, 172-183. S. Paulo. (1946). 

92 ———< '— Anuario da fesca maridma no Estado dc 
Sao Paulo. Secret. Agric. Diret. Publ. Agric, S. Paulo. (1945). 
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existem 30, instalados sempre em costSes ou em costeiras, 
principalmente no leste (fotos n.os 57 e 58), cada um con- 
tando com equipagem permanente de tres a cinco homens, 
com salaries fixos (de Cr$ 1,000,00 a 1.200,00, mensalmente) 
ou com participagao nos lucros. Como as traineiras, sao apa- 
relhos que exigem capital: o custo de um cerco em 1950 era 
de Cr$ 25.000,00 a 30.000,00 e o de uma traineira Cr$ 
45.000,00 a 60.000,00 estas igualmente utilizando pessoal 
assalariado, na base de Cr$ 1.200,00 mensais. 

fm 

- * 
£ mm 

km u ; « m 

FOTO N.o 5S — Povoado de Pescadores e mantiga drea de exploraQao 
agricola. A primasia da pesca comercial (cSrcos) neste costao sem praiaa 
do leste da ilha, determinou o abandono das lavouras localizadas no mor- 
ro, onde a mata estd reconquistando terreno. (Saco do Eustaquio). — 

(.Foto a^rea do autor, em junho de 1951). 

Alem dessas instalagoes, a pesca de finalidade comercial 
conta na Ilha co mseis pequenas industrias de saiga, operando 
principalmente com sardinhas pescadas pelas traineiras (foto 
n.0 59), e uma fabrica de gelo, todas na area do Canal de Sao 
Sebastiao (fig. 13). Como as demais atividades da pesca co- 
mercial, sao empresas, ate certo ponto, estranhas aos quadros 
locais: as saigas (fotos n.os 60, 61) pertencem a japonesea 
e encaminham os seus produtos direamene para as colonias 
niponicas do interior paulista, utilizando, nas praias em que 
se acham instaladas (Armagao, Rabo Azedo e Portinho), mao 
de obra local feminina. A fabrica de gelo (praia dos Barreiros) 



FOTO N.o 59 — Secag-em da rede de uma traineira, sobre varais de ta- 
quara, na praia de Armagao (Canal de Sao Sebastiao). 

tem produgao (60.000 kg. mensais) insuficiente para a clien- 
tela, constituida por parte das embarcagoes que, diariamente 
recolhem o pescado proveniente dos cercos flutuantes; nao 

emprega mais do que seis habitantes da Ilha. 
As atividades da pesca comercial sao ininterruptas. Re- 

duzem-se nos periodos de mau tempo que, particularmente na 
primavera, torna dificil o emprego de traineiras e impede a 
visita dos cercos flutuantes. Seus resultados totals, muito va- 
riaveis de um para outro mes do ano, diversos tambem quanto 
as especies capturadas, nao podem ser apreciados com exati- 
dao, nesta como nas demais areas de pesca do litoral paulista. 
As estatisticas, de que esta encarregado, para todo o Estado 
o Institute de Pesca Maritima de Santos, abrangem apenas a 
maioria do pescado entrado neste porto, proveniente dos tres 
setores (norte, centro e sul) em que foi arbitrariamente divi- 
dida a costa paulista. Escapam a qualquer controle a totali- 
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dade do pescado que se encaminha para o mercado carioca e 
o que alcanga a cidde de Sao Paulo ou os centros do interior 

■ deste Estado atraves de outras vias, assim como o peixe tra- 
tado nos estabelecimentos de saiga (v. Anuario da Pesca Ma- 
ritima (92) e estatisticas do Institute de Pesca de Santos). 

FOTO N.o 60 — A pesca reanimou algumas dreas outrora agr0colas e 
decadentes como d o caso da praia da ArmaQao. Nesse local, que jd co- 
nheceu tambdm importantes instalagoes da pesca da baleia (a "Armagao 
de Rey"), concentram-se hoje tres estabeelcimentos de saiga e sete 

traineiras. 

Ressaltam, na organizagao e no aparelhamento dos pro- 
fissionais de pesca o empirismo, a improvisagao e a insegu- 
xanga. Desconhece-se o regime das aguas e sua relagao com 
^ biologia das numerosas variedades habitualmente captura- 
•das. Destas, pelo menos 106 encontram prego no mercado san- 
tista, sendo varias outras de pescado que, "na sua maioria nao 
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apresentam o menor interesse para o aspecto puramente eco- 
nomico do rendimento da pesca" (92, p. 18) . As embarcagoes 
utilizadas, quer para o langamento das traineiras, quer para o 
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FOTO N.o 61 — Varais e casa destinados- secagem de sardinhas,. 
na praia do Rabo Azedo (Canal de Sao Sebastiao). Instalagoes, perten- 
centes a japoneses, fornecedoras de produtos da pesca ^.s colonias nip6- 

nicas do interior paulista. 

transporte dos peixes entrados nos cercos, sao diminutas: a 
maior tem tonelagem de 19,0 e capacidade de carga de 12,500 
kg., raramente carregados em uma viagem) e, a menor, ape- 
nas 500 kg., considerando-se media a tonelage mde 8,0 e ca- 
pacidade para 5.000 kg. Todas sao de madeira, equipadas 
com motor a oleo de pequena potencia, com acomodagoes 
precarias para 3 a 5 ou 6 tripulantes e inexistentes para os 
habitantes locais, que delas se utilizam freqiientemente, em 
pequenas viagens. Pela sua atividade incessante, sobretuda 
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nos costoes do leste e do sul, desempenham relevant© papel 

na vida social e economica dos agrupamentos mais distantes 
e outrora inteiramente segregados, como os da enseada das 
Enxovas (costa sul). 

Na pesca de cerco, assim como na langamento de trai- 
neiraSj nao se dispensam as canoas caigaras, minusculas, feitas 
de um so tronco de arvores abatidas na floresta e alt mesmo 
talhadas. Tripuladas, geralmente, por 2 ou 3 remadores, em 
pe ou sentados, sempre de frente para a proa, levam aos cercos 
os "visitadores" transportam o pescado para as praias ou para 
os barcos maiores, e efetuam inumeras outras tarefas, sempre 
da maior importancia na vida local. Nelas, o pescador caigara, 
em geral mau conhecedor do tempo, expoe-se ao imprevisto, 
sobretudo nos costoes castigados pelos ventos de sul e sudeste 
ou expostos ao violento noroeste, sendo comuns e encarados 
com naturalidade os acidentes. 

As tecnicas relativamente adiantadas dos profissionais 
ilheus, que se acham bem adaptados as duas modalidades 
principals da pesca comercial e as completam com expedientes 
diversos, opoem-se, de um lado, sistemas mais rendosos, que 
comegam a ser empregados por embarcagoes maiores, pos- 
santes e melhor aparelhadas (o brawler", o "arrastao de mar", 
o proprio barco de traineira, com maior potencia e provide de 
rede propria e de dispositive mecanico para a recolher) e, por 
outro lado, a tradicional e generalizada pescaria de subsisten- 
cia praiana, com os mais variados e rudimentares instrumentos 
de captura. O progresso daqueles sistemas vem sendo o golpe 
de morte na pesca comercial costeira da Ilha, por indepen- 
derem, localmente, de bases e de pessoal em terra. 

A pesca caracteristica dos habitantes da Ilha de Sao Se- 
bastiao e, porem, como em toda a costa continental de Sao 
Sebastiao e Ubatuba, a de subsistencia (75) complementar 
aos recursos das culturas locais (93, p. 142), Ocupa lugar 
nitidamente secundario em relagao a estas, tanto em horas 
de atividade como na alimentagao praiana. Raros nao a pra- 
ticam, individualmente, nas horas livres do dia; mas e de pre- 

ferencia durante as noites, que se entrega mas pescarias, com 
instrumentos diversos e sempre em grupos. Nao fora a medio- 
cridade e irregularidade dos resultados obtidos em longas ho- 
ras de espera paciente, ou de esforgos fatigantes, como os de 
remar ou recolher redes, acreditamos que, por gosto, a totali- 
dade da populagao masculina deixaria so as mulheres, as lides 
agncolas, ou as abandonaria totalmente em favor da pesca. 

93 •— MUSSOLINI, G. -—^ O cerco da tainha na ilha de Sao ScbaS" 
tiao. Rev. Sociologia. VII, 3, 135-147. S. Paulo. (1945). 
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Nao ha praia que nao tenha ranchos destinados a reco- 
Iher canoas e instrumentos de pesca provides de anzois, cestos 

destinados a recolher o pescado, covos (armadilhas feitas de 
taquaras), tarrafas, etc. Varais armados com taquaras, desti- 
nados a secagem das redes, nas praias como nos povoados dos 
costoes, sao um dos mais caracteristicos aspectos da orla cos- 
teira da Ilha. As redes distinguem-se pelo tamanho, desde os 
pequenos picares, com 20 a 30 metros de comprimento, arras- 
tados por dois homens junto as praias. A maioria e constituida 
por arrastoes de praia, de que existem 24 na Ilha, variando de 
90 a 220 metros (40 a 100 bragas) de comprimento e 6 a 12 
metros de altura, com malhas geralmente de 2 centimetres. 
Para o langamento sao necessaries uma canoa e 3 a 4 homens, 
a menos que se associem em um lance dois ou mais arrastoes, 
o que se torna raro e exige o concurso de maior numero de 
pessoas e de canoas. No trabalho de os recolher a praia, to- 
mam parte, espontaneamente, outros individuos. Os resulta- 
dos, geralmente decepcionantes, sao repartidos pelos proprie- 
tarios das redes, das canoas e por todos os participantes do 
lance, em quinhoes, freqiientemente tao reduzidos que nao 
constam senao de um ou dois pequenos psixes ou uma posta 
de um exemplar maior. 

Para a pesca da tainha, especie migratoria que costuma 
aparecer nos meses de inverno, as vezes em grandes cardumes 
ou mantas e que nao se deixa apanhar pelos arrastoes de 
praia, assim como para o parati, sao necessaries tresmalhos, 
isto e, redes com malhas dimensionadas de forma a aprisio- 
nar ou emalhar. Na Ilha sao poucos os tresmalhos: apenas 
12 conseguimos localizar, todos nas praias do Canal. Em cer- 
tas ocasioes, conseguem resultados extraordinarios, quando de- 
param com grandes mantas ao alcance. Durante alguns dias 
ha, entao, fartura e os peixes chegam a ser vendidos a barcos 
de pesca, assim como em Ilhabela ou em Sao Sebastiao. Cos- 
tumam os pequenos Pescadores caigaras salgar e colocar ao 
sol, para secagem, o excesso — unico meio de contar, por al- 
gum tempo, com peixe certo a mesa. A maioria nao tern 
meios para comprar o sal indispensavel, perdendo-se, assim, as 
melhores oportunidades da pesca praiana, que acaba tornan- 
do-se desinteressante justamente no decorrer dos raros perio- 
dos favoraveis. Familias locais ha que, durante o ano, nao 
provam senao nesta ocasiao, algum peixe disponivel. Em Ilha- 
bela, local freqiientado por turistas, estes raramente tern opor- 
tunidade de adquirir peixes frescos ou de o sencontrar nos 
cardapios dos hoteis ou pensoes. A pesca de subsistencia, que 
e tarefa ou esporte diario, sem finalidade de lucro, sem capital 



— 139 — 

(o pescador de horas vagas tece as suas redes, faz os seus 
covos, freqiientemente a sua canoa ou utiliza a de outros e 
sempre consegue vender alguma cousa ou prestar trabalho 
remunerado para adquirir linhas e anzois), habitualmente nao 
oferece a venda os seus magros resultados. tastes, entretanto, 
sao objeto de um caracteristico sistema de trocas, no interior 
dos grupos praianos, com a mandioca e a banana principal- 
mente, o que permite melhor distribuigao dos resultados das 
pescarias, assim como dos principals produtos agncolas da 
subsistencia caigara. A pesca praiana nao e, como a de finali- 
dade comercial, concorrente da atividade local predominante, 
a das rogas; e, antes, complementar. 

9) Antigas e novas transformagdes nas paisagens. 

Para interpretar a humanizagao, o dssgaste de nature- 
za e o atraso que caracterizam as paisagens da orla costeira, 

na acidentada Ilha de Sao Sebastiao, nao sao suficientes os 
fatos atuais da ocupagao humana; nem a vida economica 
pouco evoluida dos agricultores e Pescadores caigaras, pode 
explicar-se com base no estudo dos agrupamentos atuais e 
do meio em que desenvolvem as principals atividades. 

Antes de outra consideragao, e necessario ressaltar nao 
ser o continente de 4.800 individuos, existentes em 1950, 
senao o resto do que, em passado proximo,, ocupou mais in- 
tensamente os quadros locals. Dez anos antes (97) soma- 
vam os seus habitantes 5.568; em 1934 (94) foram regis- 
trados 6.215; o recenseamento de 1920 (95) assinalou 
8.052; em 1890, foram recenseados 7.361 (98). Os dados 
anteriores a 1890 sao estimativas, das quais destacamos: 
6.833 habitantes em 1886 (27), 6.740 em 1876 (79), 10.769 
em 1854 (de acordo com Machado de Oliveira, citado por 
Milliet - 27) e 4.295 em 1836 (33). 

A historia local, contando ja com tres seculos e meio 
de ocupagao da Ilha e regioes vizinhas por parte de coloni- 

9 4 Recenseamento do Brasil realizado em 1.® 
de setembro de 1920. Diret. Geral Estatist, Ofic. da Esta- 
tlstica. Rio. 

95 ■— •— ■—■ Recenseamento dcmografico, escolar e agri- 
cola-zootccnico do Estado de Sao Paulo. Secret. Agric. Imprensa 
Ofic. do Est. S. Paulo. (1936),. 

96 — —— Anuario Estatistico do Estado de Sao Paulo. 
Depart. Estadual de Estatist. Tip. Brazil de Rothschild Cia. 
S. Paulo. (1940). 

97 .— .————.— Anuario Estatistico do Brasil. Inst. Bras. 
Geog. Estat., VIII, Rio. (1948). 

98 ,—■ ^ Estatistica Geral do Brasil ■— popula^ao 
recenseada em 31 de dezembro de 1890. Diret. Geral de Estat., 
Minist. Indiistrias, Viagao e Obras Publicas. Rio. (1901). 
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zadores de origem europeia, apresenta-se, entretanto, mal do- 
cumentada. Nao se conhece o grau de povoamento, em pe- 
riodos anteriores ao seculo passado; das fases da vida eco- 
nomica regional ficou o registro inseguro, que se refere ao 
conjunto da costa de Sao Sebastiao abrangendo continente 
e ilhas. Assim, ate 1806, quando a Ilha de Sao Sebastian 
passou a categoria de distrito e Ilhabela (entao Vila Bela da 
Princesa) a de vila (33, p. S7)r nao e possivel distinguir^ 
nos dados e informa^oes referentes a regiao de Sao Sebas- 
tiao, os que dizem respeito a esta antiga vila e a regiao con- 
tinental, dos relatives a parte insular de seu distrito e termo* 

Dos selvagens, primitives ocupantes da regiao, nao se 
observam os habituais vestigios, como cemiterios, restos de 
ceramica e instrumentos (que nao consta terem sido acha- 
dos na Ilha). Sambaquis de praia, onde esses e outros res- 
tos das nossas civilizagoes primitives costumam ser encon- 
trados, sao ali desconhecidos. Entretanto, a regiao foi, na 
sua fachada continental pelo menos, habitada por indigenas, 
os tamoios, a que se referem freqiientemente nossos cronistas 
colonials. Estabelecidos fortemente no seculo XVI, de Sao 
Sebastiao para leste (100,, p. 246), com importante centro 
em Ubatuba, aqueles indigenas, mais de uma vez, acomete- 
ra mos estabelecimentos Portugueses na regiao de Santos e 
contribuiram para o atraso de quase meio seculo na con- 
quista e colonizagao da capitania de Santo Amaro, dentro 

da qual estava situada a Ilha de Sao Sebastiao (34, p. 342) . 
Ate as derrotas definitivas que experimentaram, em lutas da 
segunda metade do seculo XVI, quando os remanescentes 
viram-se compelidos a deixar a costa (35, p. 168), a regiao 
permaneceu despovoada por parte de Portugueses, como faz 
crer GABRIEL SCARES (101, p. 101). 

O povoamento branco, tardio em todo o litoral a leste 
de Santos (34, p. 180), deve ter comegado na Ilha somente 
na primeira decada do seculo XVII. E' possivel, como aven- 
taram OLIVEIRA (66) e ALMEIDA (102),, que os pri- 
meiros estabelecimentos Portugueses tenham ai precedido aos 
da costa continental que Ihe faz face, talvez por representar 
a situagao insular um refugio ou ponto de apoio contra os 
selvagens. Os documentos em que se baseiam aqueles au- 
tores (sesmarias doadas pelos donatarios das capitanias de 

99 ■— AIRES DO CASAL, M. -— Corogralia Brasilica. Edi^oes Cul- 
tura. Sao Paulo. (1943). 

100 — ANCHIETA, J. de — Cartas, inlormagoes, fragmentos, ... . Pu- 
blic. Acad. Bras, de Letras. Livr. Civilizagao Bras. Rio. (1933). 

101 — SOUZA, G. S. de — Tratado descritivo do Brdsil cm 1587» 
"Brasiliana", Vol. CXVII, Cpmp. Ed. Nac. S. Paulo. (1938). 
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Santo Amaro e S. Vivente nos ultimos anos de seculo XVI e 
no limiar do XVII) nao provam que, a cada concessao, tenha 
correspondido o estabelecimento de povoadores. A mais an- 
tiga doagao conbecida, que parece haver correspondido ao 

estabelecimento de habitantes, e de uma sesmaria, em 1603, 
a Diogo de Unhate, participante das campanhas de combate 
aos tamoios e aos seus aliados, os franceses estabelecidos no 
Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, presumivelmente em 
1608 ou 1609, a familia do portugues Francisco Escobar Or- 
tiz figura como tendo vindo do Espirito Santo para "povoar 
a Ilha de Sao Sebastiao", ai construindo o seu primeiro en- 
genho (102). Na fase oposta do canal, nessa mesma epoca, 
formava-se o povoado de Sao Sebastiao, destinado a rapido 
desenvolvimento, nao se podendo precisar o momento exato 
em que surgiu (79) . Em 1636 ja era vila (34, p. 296) . Pelos 
poucos indicios conhecidos, embora seja possivel admitir-se a 
Ilha como libertada mais cedo dos inimigos da primeira hora, 
nao passa de hipotese a primasia de seu povoamento. 

De positive, no decorrer dos seculos XVI e XVII, tem- 
se, alem da concessao de varias sesmarias, o estabelecimen- 
to de engenhos de agucar e aguardente e a existencia de im- 
portantes culturas de fumo e de anil, produtos sempre men- 
cionados nos documentos da epoca (79), Nestas ativida- 
des, de finalidades comerciais, parece concentrar-se, entao, 
o essencial da vida economica da marinha, de uma economia 
relativamente aberta. Os portos de Sao Sebastiao e Uba- 
tuba sao assiduamente freqiientados pelos barcos Portu- 
gueses que demandam o porto de Santos. As condigoes de 
abrigo, particularmente favoraveis, no Canal de Sao Sebas- 
tiao, atraem para esta passagem as embarcagoes portugue- 
sas. E' assim que, nos relatorios e mapas esparsos, do porto 
da Vila de Sao Sebastiao, na 2.a metade do seculo XVII (ar- 
quivo da Coletoria Estadual de Sao Sebastiao), encontram- 
se os registros da estadia freqiiente de embarcagoes na rota 
Rio-Santos, parando para descarregar pegas de fazenda, pi- 
pas de vinho ou carne-seca (os principais artigos de impor- 
tagao) e recolhendo pipas de aguardente, agucar, "fumo da 
terra", anil, farinha de mandioca ou arroz, que aparecem 
como os principais artigos de exportagao, na area do Canal. 
Pelo numero e importancia economica e social dos engenhos 
de agucar e aguardente existentes na Ilha de Sao Sebastiao 
no fim do seculo XVIII (5 aqueles e 17 estes), tem-se a im- 
pressao de que a economia local assentava-se na grande ex- 

102 -— ALMEIDA, A. P. de .— Sao Sebastiao — Rev. do Inst. Hist, 
e Geog., 31* S5o Paulo. 



— 142 — 

ploragao, por meio de latifundios, estes em numero que e 
impossivel avaliar, pela inexistencia de dados. Entretanto, 
nada de semelhante ao esplendor da casa grande, observado 
nos engenhos do Nordeste brasileiro ou nos da Baixada flu- 
minense (40, p. 64), por exemplo, ai transparece nos docu- 
mentos da epoca (os numerosos testamentos existentes no 
cartorio de Sao Sebastiao — v. 13, p. 80). Desconhecem-se 
os totals da populagao, em qualquer momento, na^ueles dois 
seculos, assim como a existencia de outras areas povoadas, 
alem da face voltada para o Canal de Sao Sebastiao. E' pro- 
vavel, contudo, que pelo menos no fim do seculo XVIII, a 
situagao demografica da Ilha se destacasse no con junto do 
litoral em que esta integrada, a julgar pela vantagem com 
que essa area aparece e atravessa todo o seculo seguinte 
(106, T. I). Por outro lado, as principai sconstrugdes do 
passado, ai conservadas ou em ruinas, como o Engenho d'Agua 
(foto n.a 50), o da Siriuba (foto n.0 33), o da Ponta das 
Canas, o do "O Ribeirao", assim como importantes instala- 
qdes militares destinadas a defesa das povoagoes do Canal 
(fortes de Ilhabela, da Ponta da Sela e da Ponta das Canas 
v. fig. n.0 14), datam do seculo XVIII. 

Entretanto, e somente a partir do inicio do seculo XIX 
que se torna possivel apreciar, com documento s vestigios 
seguros, o grau de exploragao e povoamento do territorio in- 
sular. No Arquivo do Estado de Sao Paulo existe o Tom- 
bamento organizado em 1818 pelo Capitao-mor-Governador 
de Vila Bela (103) alem de uma serie de mapas do movi- 
mento do porto daquela vila em varies anos da primeira me- 
tade do seculo passado (104), de que extraimos as informa- 
goes abaixo. 

Eram em numero de 198 as propriedades (em 1819), 
todas com frentes que se mediam em leguas ou em bragas, 
nas confronta^oes com o mar e que se estendiam invaria- 
velmente "ate as vertentes", isto e, em media 3 a 5 km. de 
profundidade. Ate hoje e geralmente aquele o limite vigo- 
rante, mais teorico do que real, habito que tern suas origens 
nas sesmarias e antigas terras devolutas, sempre confinadas 
pelos divisores das aguas da Ilha). A area media da pro- 
priedade tinha, entao, pequeno significado. Ao lado de al- 
guns grandes dominios, (de que o maior possuia 16,5 km 

103 —    — Tombamcnto de 1818 ("relagao" referen- 
te a Vila Bela existente no Arquivo do Estado de Sao Paulo). 

104 -——•——-—■—■—— Mapas da Importa^ao c cxportajao dc Vila 
Bela da Prmccsa, feitos pelo Comandante Militar (varies anos 
da primeira metade do seculo XIX e existentes no Arquivo do 
Estado de Sao Paulo). 
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e oito mais de 1.000 metres de frente ou "testada", todos 
pouco explorados), 72 (ou 32%) eram propriedades de sitian- 
tes ou areas arrendadas, medindo cada uma menos de 50 
metres de frente. Justamente estas e as pouco maiores, isto 
e, ate 50 bragas (ou 110 metres), que juntas perfaziam o to- 
tal de 127 (ou 64%), eram as mais exploradas, figurando 
quase todas como cultivadas por um a tres escravos, pelos 
"proprios punhos" dos proprietaries ou pelos vizinhos, embora 
sem a declaragao das culturas ou das areas correspondentes 
a estas. 

Certos figuroes locais, como o Capitao-mor Negrao e o 
Sargento-mor Freitas, aparecem como grandes latifundiarios: 
o primeiro com mais ou menos 900 ha. e o segundo com 
2.500 a 2.800 ha. em varias glebas que possuiam. Entretanto, 
as exploragoes mais caracteristicas da ocupagao rural eram 
as pequenas e medias propriedades, entre 25 a 100 bragas 
de frente, correspondendo, tebricamente, de 20 a 100 hecta- 
res. Ja entao a economia era essencialmente agraria — nao 
sendo sequer mencionadcs estabelecimentos, trabalhos ou ex- 

portagao de produtos da pesca ou outros. Repousava o tra- 
balho agricola no brago escravo, tanto nas grandes como nas 
pequenas propriedades. Somente 35 eram cultivadas pelos 
proprietarios ou arrendatarios, sendo interessante notar que, 
mesmo terras que nao possuiam mais do que 30 m. de fren- 
te, contavam escravos utilizados na lavoura. Em documen- 
tos da epoca, como os inventarios existentes no Cartorio de 

S. Sebastiao, pode-se verificar como era facil, em face da 
existencia de portos negreiros, como os da baia de Caste- 
Ihanos, adquirir mao de obra africana. Por pregos insignifi- 
cantes compravam-se negros doentes, julgados incapazes de 
veneer a subida da serra, pelas precarias condigoes em que 
chegavam ao porto de desembarque, depois de penosa via- 
gem oceanica. 

E' impossivel estimar qual a area cultivada no inicio do 

seculo passado. A relagao de propriedades nao fornece ne- 

nhuma base. Pelo numero de trabalhadores escravos (897) 
e mais 69 pequenos proprietarios que se dedicavam a agri- 

cultura em 1818 (total que inclui os que trabalhavam "com 
seus bragos ou punhos" e os possuidores de 1 ou 3 escravos, 
figurando como auxiliados por estes), sem contar a prova- 

vel participagao de familiares, pode-se ter uma ideia, embora 
imprecisa, da mao de obra com que contavam as 198 unida- 

des agricolas, das quais 187 constam como possuidoras de 
culturas: eram, pelo menos, 966 os trabalhadores agricolas, 
sendo 92,8% negros escravos. 
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Quais as principais culturas entao praticadas, nao e di- 
ficil enumera-las, com base nos dados referentes as exporta- 
^oes da Ilha, em que figuravam sempre o agucar e a aguar- 
dente de cana, a farinha de mandioca, o cafe, o fumo e fei- 
jao. Assim, em 1825, o mapa do Comandante Militar da 
para a exportagao: 

2.159 arobas (de 15 kg) de agucar 

158 pipas (400 1) de aguardente 
428 alqueires (de 36,27 1) de farinha 

118 " " " de feijao 

579 arrobas de cafe 

296 " " fumo da terra. 

Nao constam naquele ano exportagoes de arroz, efetua- 
das em outros anos, nem os mapas permitem avaliar a escala 
em que eram praticadas as diferentes culturas. E' provavel 
que ja nessa epoca a mandioca, acompanhada pelo feijao 
e milho^ fosse a base da subsistencia local. Cofirmam-no 
os dados referentes as importagoes, pois, com excegao de car- 
ne-seca (de que anualmente se importavam 200 a 350 arro- 
bas), nao entravam outros artigos de alimentagao (salvo al- 
guns barris de vinho), indicando a dependencia estreita dos 
recursos locais para a subsistencia dos ilheus. 

Ao lado, portanto, de uma economia comercial em que 
se destacavam a cana de agucar com os seus produtos, e o 
cafe (de que a Ilha produziu 10.289 arrobas em 1836, de 
acordo com MULLER (33, p. 129), alem do tabaco, cer- 
tamente destinado a compra de escravos, desenvolvia-se lima 

economia de subsistencia indispensavel para a vida dos ha- 
bitantes da Ilha de Sao Sebastiao. 

Nenhum documento sobre as atividades do seculo XIX 
e mais valioso do que os vestigios deixados pelas lavouras 
de cafe e cana e pelos engenhos de agucar e aguardente. 
Os cafezais, pelos restos conservados na mata reconstituida, 
em alguns pontos chegavam a ultrapassar os niveis dos mor- 
ros, por exemplo nos arredores do colo existente entre os ma- 
cigos de Sao Sebastiao e Serraria. Nessa area hoje se en- 
contram as ruinas, completamente invadidas pela mata, da 

sede de uma das fazendas de cafe do maior latifundario lo- 
cal da primeira metade do seculo XIX, o Sargento-mor Lou- 
rengo de Freitas. A, aproximadamente, 380 m. de altura po- 
de-se ai surpreender um terreiro para secagem e, ate pouco 
mais de 500 m., ainda se encotnram pes da preciosa rubiacea, 
vivendo em plena floresta, a testar a vigorosa atividade do 



passado escravagista, nas escarpas da; grande ilha paulista. 
JEm outros pontos, como nas encostas viiznhas as praias da 
Seriuba, do Viana, da Armagao, Praia Grande, O Ribeirap 
e Veloso (as tres primeiras ao norte e as demais ao sol de 
Ilhabela), encontram-se restos de cafezais em cotas muito 

superiores as das atuais rogas. Enquanto estas nao vao alem 
<de 300 a 350 m. de altitude, aqueles podem ser vistos, no 
interior de matas aparentemente identicas- a floregta virgem, 

mas na realidade secundarias, ate em altitudes da ordem de 

450 a 500 m. — limites estes que nao parecem ter sido 
atingidos por nenhuma cultura senao nos exemplos citados. 

A "febre do cafe", que empolgou todo o litofal em que 

se acha integrada a Ilha, no mesmo momento em que aquela 

lavoura se difundia pela regiao contigua, do medio Paraiba 
(24, T. Ill), isto e, em meados do seculo passado, foi a fase 
que melhor ficou assinalada, tanto do ponto de vista demo- 
grafico como pela importancia economica e social. Em 1854, 

a Ilha de Sao Sebastiao possuia a maior populagao ai regis- 

trada (10.769 habitantes)^ e estava em pleno apogeu de 
fiua agricultura. A esse peribdo se refe TAUNAY (24, vol. 
Ill p. 189), apoiando-se nas informagoes do cadastro de 1854, 
de Machado de Oliveira, da seguinte forma: "Antigamente 

bouvera no municipio de Vila Bela importantes fabricas de 
agucar e aguardente, a vista de que as suas terras eram agei- 
tadas ao cultivo da cana; mas a depreciagao deste generos 
e a concorrencia levavam os fazendeiros a tal desanimo e 
irreflexao, que chegaram a abandona-las, desmontando umas 

e mesmo demolindo outras, substituindo-as todas por fazen- 
das de cafe..." Naquele ano e de acordo com a mesma 
fonte de informagoes, existiam na Ilha "225 fazendas de ca- 
fe, com 1.725 escravos e nenhum colono, com uma colheita 
de 112.500 arrobas", que sobrepujavam largamente a pro- 
dugao de qualquer outro municipio litoraneo e, dentre as uni- 
dades administrativas da entao Provincia de Sao Paulo, equi- 

valiam ao 11.° lugar (25, III, p. 131). Foi a onde cafeeira, 
ainda, a razao por que a Ilha de Sao Sebastiao, que nao 
exportava senao o seu proprio cafe (ao contrario de Sa6 Se- 
bastiao e de Ubatuba, entao importantes portos do escoa- 

mento das safras da hinterlandia paulista), fez muito boa fi- 
gura em materia de orgamentos municipais, durante grande 
parte do seculo XIV. O mesmo historiador citado, que exa- 

minou demoradamente a questao, por quinquenios, do ano 
de 1836 a 1871 (24, III, pp. 235-250), poe em destaque a 
pbsigao local. A nova lavoura, determinando a decadencia 

da atividade dos engenhds, teve, pdrem^ como em todas as 
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detnais regioes paulistas onde foi praticada, passagem efe- 
ixiera . O seu colapso verificou-se na decada de 1870 a 1880^ 
irlais cedo mesmo do que viria atingir as lavouras do media- 
Paraiba, no que, alias, foi acompanhada pelos demais muni- 
cipios da marinha (v. 27, p. 52); a produ9ao da Ilha em. 
1886 foi avaliada em apenas 4.000 arrobas e, dai em diante, 
deixaria de ter expressao nos dados da produgao paulista. 
A decadencia rapida da produgao, correspondeu importante- 
exodo. Assim, dos 10.769 habitantes de 1854 nao restavam,. 
por ocasiao do recenseamento de 1890 (98), mais do que 
7^361. Grande parte dos que abandonaram entao a Ilha 
era constituida por escravos libertados em 1888. 

Dos engenhos ou distilarias de aguardente, que chega- 
ram a somar 31 em 1896 (90), a maior parte existia ja nas- 

primeiras decadas daquele seculo. MULLER (33, p. 132) 
refere-se a 22 em 1836, sendo de notar que os maiores e- 
melhor aparelhados datam todos da primeira metade daque- 

la centuria. Embora tenham em grande parte sido abando- 
nados por ocasiao da "febre do caf,,,, a decadencia deste rea- 
nimou a atividade tradicional. Nao mais voltariam a fun- 
cionar, porem, fabricas de agucar; somente a aguardente pas- 
saria a constituir o produto dos engenhos e seria, ate o ad- 
vent© de uma nova e efemera fase, a da pesca de cerco (v- 
p. 124), o unico artigo ponderavel de exportagao. Na maio- 
ria das praias da Ilha, e nao mais somente na face voltada 
para o Canal de Sao Sebastiao, surgem ou se reanimam pe- 
quenas culturas de cana, assim como estabelecimentos de 
capacidade moderada para o fabric© da aguardente. £stes 
atingiriam o total de 36 na segunda decada deste seculo (in- 
formagoes recolhidas diretamente), tendo chegado a existir 
uma na mais isolada praia do perigoso costao sul (praia do- 
Bonete) e surgindo varios nas da de acesso dificil do leste da 
Ilha (inclusive dois na praia de Castelhanos) . Entretanto, 
apresentam-se mediocremente as exportagoes, nem todas con- 
troladas, em face da dispersao daquelas pequenas industrias- 
e seu carater local, em cada uma das praias que abrigaram 
as suas modestas instalagoes. IHERING (90) cit a expor- 
tagao de 800.000 1 de aguardente em 1896-7 e SCHMIDT 
(105, p. 68), 370.000 1 em 1924. O florescimento de um 
veiculo proprio da Ilha e litoral continental fronteiro, a canoa 

de voga, durante esta nova fase da economia insular, foi uma 
imposigao do carater comercial da produgao de aguardente 

105 — SCHMIDT, C. B. — A cultura pratica da baaaneira nanlca do- 
litoral norte paulista. Diret. Publ. Agric. Secret, da Agricultura.. 
Sao Paulo. (1934). 
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e do complete abandon© dos portos da regiao por parte das 
embarcagoes regulares. Estas, na fase do cafe, freqiienta- 
vam em grande numero os portos de Sao Sebastiao e Uba- 
tuba. Desertando-os, a queixa constant© dos caigaras do li- 
teral leste paulista passou a ser, com razao, contra o isola- 

mento a que se vira mcompelidos (v. 31) e que ate hoje 
nao foi senao parcialmente atenuado. Um grande esforgo 
verificou-se por parte dos caigaras para obviar a deficiencia 
de transportes. Assim, ate 1930, a Ilha dispos de uma frota 
propria de grandes canoas de voga, feitas de unico tronCot 

cujo numero chegou a atingir 30 no fim do seculo passado 
(90) e 38 em 1920, pelas informagoes locals que recolhe- 
mos. Foi o principal centro de construgao dessas e de em- 

barcagoes menores, no litoral paulista, como refere CARVA- 
LHO (13, p. 43), que atribui o fato as florestas ricas ai en- 
contradas. Embora nao tenhamos dados seguros referentes 
a capacidade total de carga dessas pequenas embarcagoes, 
hoje completamente desaparecidas, baseados em IHERING 

(90), que diz comportar cada uma de 5 a 10 pipas de aguar- 
dente, ou 2.000 a 4.000 1, afora a tripulagao de 7 rema- 
dores e mais 5 passageiros com bagagens (informagao essa 
confirmada pelos que se utilizaram delas), podemos 'avaliar 

a capacidade das maiores em 5.000 kg. de carga, pelo me- 

nos. Destinadas a levar produtos, principalmente a aguar- 
dente, da Ilha para Santos, onde eram habituais no merca- 
do, e a trazer artigos para as casas de comercio locals, as ca- 

noas de voga passaram a responsbilizar-se pelo totalidade 
dos transportes. Apesar de representarem um esforgo, escrito 
com paginas de abnegagao e heroismo, a pequena frota, de 

que a maioria era antes constituida pelas embarcagoes de 
menor capacidade, nao poderia, anualmente, carregar senao 
umas 500 a 800 toneladas de produtos para Santos,, para on- 
de invariavelmente se dirigiam. Somente 4/5 de sua capa- 

cidade correspondia a produtos e cada uma nao conseguiria 
realizar mais do que 8 a 10 viagens anuais, levando-se em 

conta o tempo gasto no mar ou nas paradas (20 dias ao to- 
do) e os periodos necessaries para carregar e descarregar e 
ainda proporcionar algum descanso aos tripulantes (informa- 

goes por nos recolhidas de velhos marinheiros caigaras). 
Constavam os produtos de exportagao, alem da aguardente, 

que se destacou sempre como o principal, de farinha de man- 
dioca, feijao, milho, cafe, frutas e peixe seco (v. 90). Por 
tera, atrav;s das penosas picadas da Serra do Mar, nenhu- 
ma corrente comercial que interessasse a Ilha se estabelecera 
com o continent©. Assim, a Ilha de Sao Sebastiao manteve- 
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se relativamente isplada, co mum mmimo de relagoes com o 
mundo exterior. Pode-se falar, legitimamente, em regime 

de economia fechada, como caracteristico das ultimas deca- 
das do seculo passado e'duas primeiras deste. 

A esse periodo, referem-se, entretanto, os velhos habi- 
tantes como "bons tempos". A julgar pelo seu testemunho, 
a vida era relativamente facil e calma, dentro de padroes 
nao muito elevados. A produgao local bastava a populagao, 

desfalcada pelo exodo anterior e eram exportados, ao lado 
da aguardente, os excedentes dos varios produtos, que cons- 
tituiam a base das atividades economicas locals. Assim se 
obtinham meios para a aquisigao de artigos indispensaveis, 
cuja importagao, infelizmente, nao se acha documentada. Ca- 
da um dos povoados das praias fazia o seu proprio comer- 
cio, sempre com Santos e, embora este fosse muito limtiado, 
havia de que entreter os negocios de trinta lojas e vendas 
distribuidas pela vida de Ilhabela (entao Vila Bela) e por 
nove importantes povoados das praias; na sede do Munici- 
pio, entao centro de Comarca, um jornal semanal, gremios li- 
terarios e recreativos, foram algumas das manifestagoes, co- 

pletamente desaparecidas pouco tempo depois, de uma vida 

social mais intensa. 
Entretanto, a essa fase poucas modificagoes substanciais 

corresponderam nas paisagens rurais da Ilha. Raros foram 

os locais onde se praticaram novas derrubadas da mata, po- 
dendo os limites da devastagao, atingidos na fase cafeicultora 
anterior, ser considerados, em geral, como nao ultrapassados 

em nenhuma outra ocasiao. O aumento do numero de en- 

genhos, nao significou, em geral, conquista de novos solos 
pela cultura da cana; apenas maior uso das terras a eles 

vizinhas. Assim, nos locais onde se localizam hoje as ruinas 

de suas edificagoes (fig. 14), ou mesmo em torno dos que 
ainda se conservam em funcionamento, encontram-se solos 

dos mais degradados pela agricultura caigara; mas as capoei- 
ras ou matas secundarias mais densas, originadas do aban- 

dono das antigas lavouras de cafe, atingem sempre cotas 
mais elevadas. 

Raros foram os locais onde, entao, se praticaram novas 
derrubadas da mata. Nas indagagoes de nossos inqueritos, 

ao percorrermos varias vezes o contorno da Ilha, nao encon- 
tramos senao nas pequenas praias isoladas da costa leste e 

na de Castelhanos areas que foram, com segiiranga, devas- 
tadas em larga escala e pela primeira vez, naqueles longos 

e calmos anos. Pelas datas de construgao das casas (ex- 
cluidas as de pau-a-pique, normalmente de muito pequena 
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duragao), verifica-se que, em geral, nao houve progresso ou 
alteragao sensivel no povoamento, fato, alias, confirmado pe- 

los resultados dos censos demograficos de 1890 e 1920, ou 
sejam, respectivamente, 7.361 e 8.052 habitantes, ou um 

aumento de apenas 691 em 30 anos. Em toda a Ilha nao 

cbservamos senao 45 casas construidas durante os quarenta 
e poucos anos que corresponderam a economia relativamente 
fechada a que nos referimos; as construgoes datando de anos 

anteriores a 1870-80 sao, por outro lado, em geral mais es- 

pagosas e solidas. As ruinas de antigas habitagoes por nos 
mapeadas na area do Canal de Sao Sebastiao (fig. 14), re- 
ferem-se quase todas a estas amostras de um passado mais 
distante e tambem mais ativo. A fase que o sucedeu, carac- 

terizada pelos pequenos engenhos de aguardente e pelos pou- 
cos contactos com o mundo exterior, nao demoraria, contu- 
do, a levar a sua contribuigao para as paisagens da decaden- 

cia; assim, naquela mesma area mapeada encontram-se os 
vestigios de 18 engenhos, abandonados a partir do inicio de 
novos motives de interesse: os da pesca costeira de finali- 

dades comerciais. 

E' possivel datar o inicio desta nova fase em 1918, ano 
do aparecimento do pequeno barco a motor, destinado a trans- 
portar peixes para o mercado santista. Ao "Audaz" de 7 to- 

neladas, que consta ter sido o primeiro, no ano seguinte acom- 
panhado por mais tres "Nair (4 tonel.) "Dragao" (6 

tonel.) e "Sao Salvador" (OVa tonel.), seguiram-se rapida- 

mente outros, de forma a em 1925 costumarem freqiientar 
a costa da Ilha, 25 a 30 barcos a motor (informagoes dos 
Pescadores ilheus), incentivando a pesca costeira com a ofer- 
ta de mercado para um produto que, ate entao, "nao tinha 
prego". Mais do que isso, romperiam definitivamente com 
o isolamento e determinariam o desaparecimento rapido da 
canoa de voga. Em 1929 nenhuma mais existiria na rota 
para Santos. 

Determinados trechos dos costoes do leste e do sul as- 
sistiram, de 1918 (ou 1920 — este ano sendo provavelmente, 
o da introdugao do cerco flutuante) ate 1946, isto e, um ano 
apos o termino da ultima conflagragao mundial, ao abandono 
quase completo da agricultura, ao afluxo de caigaras de ou- 
tros trechos da Ilha e do continente, a formagao de varies 

povoados de Pescadores e a proliferagao dos cercos flutuan- 
tes e dos barcos motorizados que os procuram. O apogeu 
teve lugar entre 1925 e 1932 (segundo o testemunho Con- 

corde de muitos informantes), quando costumavam freqiien- 
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•tar as costas da Ilha 45 a 50 barcos de pesca (aproximada- 

mente 80% dos matriculados, entao, no porto de Santos). 

O principal porto pesqueiro da Ilha, o Sombrio (v. fig. n.0 

15), teria chegado a reunir 450 a 500 habitantes, dando 

abrigo, comumente, na sua reentrancia bem protegida dos 

ventos, de 20 a 25 barcos por noite. O proprio acumulo de 
Pescadores e de aparelhos de pesca, a irregularidade natural 

dos resultados desta, alem do abandono das atividades basi- 
cas da subsistencia, teriam determinado curtas mas serias cri- 

ses. A partir de 1932, quando circunstancias especiais (mo- 

vimento revolucionario em Sao Paulo e bloqueio maritime, 
•ocasionando o desemprego de Pescadores e tripulantes) inter- 

vieram, justamente numa ocasiao de grande abundancia de 

-cardumes e pregos compensadores; e 1933, em que as difi- 

culdades se agravariam, com a ocorrencia de repentina es- 
cassez de peixes nas aguas em torno da Ilha, houve, pelo 

menos, 5 outros anos de penuria na area da pesca comer- 
cial: 1934, 1935, 1938, 1942 e 1946. A seqiiencia de 

4 anos dificeis (1932 a 35) logo apos a fase de maior anima- 

gao, foi o primeiro e serio golpe, reduzindo a condigao de 
miseria varies proprietaries de barcos e cercos. A 1935, re- 
ferem-se inumeros Pescadores como tendo sido um ano de 

fome, que teria levado alguns a colheita florestal e grande 

numero ao exodo. Ja no ano anterior o recenseamento de- 
mografico estadual (95), registrando 6.215 habitantes no 

Municipio (diminuigao de 1.837 individuos, com relagao ao 

-de 1920) havia assinalado a consequencia principal sobre 

o caigara da Ilha da passagem dos sistemas tradicionais para 
a "miragem" da pesca comercial costeira. 

A mudanga que se operou, com a melhora das comuni- 

cagoes, foi assim decisiva, Nao resistindo a uma economia 

-aberta, vendo grande parte da sua populagao evadir-se para 

.as areas pesqueiras da Ilha e destas para os barcos de pesca 
ou, definitivamente para as cidades do continente, faltou a 
Ilha uma base economica solida que se opuzesse a decaden- 

eia e abandono. Os recenseamentos feitos em 1940 (97) e 
1950 (41) nao poderiam deixar de registrar, portanto, a San- 

gria que vem atingindo o efetivo humano, atraves dos totais 

de 5.568 e 5.110 habitantes assinalados, respectivamente, 
no municipio. 

A falta de transportes, queixa permanente de todas as 

epocas, sobretudo da que precedeu a da pesca comercial, no 
momento em que foi atenuada, com a introdugao dos barcos- 

. motor e, posteriormente, com a construgao da estrada de ro- 
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dagem de Sao Sebastiao a Capital do Estado (em 1935), 

ao inves de beneficiar a economia caigara, articulando-a com 
a do planalto ou com os dois maiores portos brasileiros, e fo- 
mentando a renovagao das bases da vida local, veio apressar 

o abandono e a decadencia. Dos novos transportes, incom- 
paravelmente mais comodos e rapidos serviram-se os cai- 

garas ativos e ambiciosos para deixar definitivamente a Ilha, 
buscando empregos em Santos, nas equipagens dos barcos de 

pesca, em bananais do literal, ou mesmo em localidades do 
planalto. A pesca comercial costeira, principalmente a dos 

cercos, teve assim, o papel de estagio para o exodo, servin- 
do-lhe de trampolim. 

S 

BmH! 

FOTO N.0 62 — Somhrio, colonia de Pescadores e rocoiros, outrora de- 
sembarcadouro clandestine de escravos, localizada na bala de Castelha- 
nos. A Km das hab.taQdes e rogas localizadas na encosta do morro^ veem- 
.c t; ranch'"® para c moas c "\arais" destinados a secagem das redes de 

cerco. 

Mas as areas pesqueiras experimentariam outros reve- 

zes, fruto da moderniza^ao crescente dos meios de a praticar 

(v. pg. 129) e da inevitavel decadencia dos pequenos esta- 
belecimentos fixes. Nenhum outro exemplo local e mais 

sugestivo, cremos, do que o do povoado de Sombrio (foto 

62 e fig. n.0 15), ate ha poucos anos considerado como o prin- 
cipal porto de pesca nao so da Ilha, como de todo o literal 
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de Sao Sebastiao e Ubatuba. Tinha em 1932, no apogeu 

da pesca de cerco flutuante, pelos dados que recolhemos no 
local, 500 habitantes aproximadamente, dedicando-se os ho- 

mens somente a pesca. O local, ate poucos anos antes, quan- 

do ali foram estabelecer-se alguns japoneses (em 1918) nao 
era povoado. Consta ter sido em meados do seculo passado 

desembarcadouro clandestino de escravos africanos, do que 
nao ficou vestigio. Com a difusao rapida que conheceu o 

cerco flutuante, introduzido ali pelo niponico Kamati (91, 

p. 178) por volta de 1920 e do barco-motor para recolher 

pescado (iniciativa de outro japones, de nome Naka), regis- 

trou-se o afluxo de habitantes da propria Ilha para a ingre- 

me encosta que enquadra a pequena reentrancia sem praias. 

As casas, os varais para a secagem de redes e mesmo os ran- 
ches para canoas passaram a dependurar-se nas rochas vizi- 

nhas ao mar, as primeiras, de preferencia, subindo ate niveis 

da ordem de 150 m de altura. 4 vendas, abastecidas pelos 

barcos de pesca que ali estacionavam e 113 habitagoes, em 
geral toscas, de carater provisorio, foram o reflexo da incom- 
paravel posigao do local (v. fig. 15), um saco abrigado de 

toda agitagao mantima e um ponto central, entre os costoes 
do leste e sul da Ilha, areas onde mais se difundiram os 

cercos flutuantes (fig. 13). Era, ao mesmo tempo, refugio 
contra o mau tempo e posto de reabastecimento de vlveres 

para as tripulagoes dos barcos de pesca, alem de "habitat" 
dos Pescadores de cercos, de que existiram 12 nos arredores. 

Esse curioso povoado, em fevereiro de 1951, nao passava, en- 
tretanto, de um decadente agrupamento com 32 habita^oes 

(8 desabitadas), uma capela, escola fechada, 2 vendas (uma 
fechada) e muitos vestigios de casas desaparecidas. Conser- 

va-se ainda a maior parte dos ranches para canoas e dos 
varais para redes, mas a maioria nao tern hoje utilidade. Atual- 

mente, dos chefes de familias, somente tres sao Pescadores 

exclusivos. A maior parte da populagao (132 habitantes em 
fevereiro de 1951) reparte as suas atividades entre a pesca 

e a lavoura (esta, ha poucos anos, era ocupagao so de mu- 
Iheres); varias rogas de subsistencia hoje se distribuem pelo 

acidentado morro em que se localiza o povoado (v. fig. n.0 

15). 

Outro exemplo, nao menos expressive de alteragoes ra- 

dicais ocasionadas pela pesca comercial e pela sua recente 
decadencia, encontra-se nas pequenas planicies e encostas 

de morros do fundo da baia de Castelhanos. A carta da fig. 

n.0 16, em que localizamos as areas atualmente ocupadas por 
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rogas, geralmente destinadas a subsistencia local, da ideia da 

desproporgao entre as atuais culturas e os espa^os recober- 
tos por capoeiras. Estas, documentando o abandono de im- 

portantes atividades agncolas de 30 anos para ca, quando 
a pesca comercial passou a ocupar a totalidade dos homens, 

encaminhando-os para as costeiras vizinhas (cercos) e para 
as tripulagoes dos barcos de pesca, apresentam-se geralmen- 
te altas e fechadas. O seu espago, retomado parcialmente 

pelas atuais rogas, corresponde a antigas culturas de cafe e 
de cana, estas ultimas tendo ocupado no inicio do seculo a 
quase totalidade da planicie de Castelhanos, onde se locah- 
zavam dois grandes engenhos, com fabricagao de aguarden- 
te. So um destes estabelecimentos conseguiu manter-se, mas 

com a mesquinha produgao media de 10.000 litres anuai- 

mente (1/6 de sua capacidade). Hoje a area cartografada, 

possuindo uma populagao de, aproximadamente, 250 indivi- 
duos, e das mais decadentes e despovoadas que se observam. 

w* 

W 

* 

^OTO N.o 63 — Vista a<§rea da parte principal de Ilhabela, destacando-se 
no 1. piano o trapiche e um hotel. Do centro para a esquerda da foto- 
^raria, aparece um dos dois velhos quarteiroes que constituem a parte 
central da cidade e, pouco a direita, a sua praga triangular ajardinada. 
Ao rundo, a Igreja, sobre o 1.° degrau da encosta (morro do Cantagalo), 
em que se assenta a aglomeraqao. Em contraste com os velhos casaroes 
de telhados enegrecidos, que predominam, observam-se novas construgoes, 
pertencentes a forasteiros, tanto ao centro como k direita da fotografia^ 

— (Foto a6rea do autor, em Julho de 1951). 
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Por toda parte, em exemplos que podem ser recolhidos 
em numerosos locals, as paisagens humanizadas da perlferia 
insular refletem as consequencias das mudangas de bases eco- 

nomicas. Em todos os casos, o resultado final foi o desgas- 
te da natureza, a decadencia e o despovoamento. Ate hoje, 

nenhuma base solida veio criar condi^oes melhores para o 
diminuto efetivo humano que permanece na Ilha. Nem mes- 

mo o turismo e o habito planaltino de veranear nas praias 
do litoral levaram-lhe apreciaveis elementos de vitalidade. 

Foi essa, sem duvida, a ultima das fungSes manifesta- 
das na regiao. Pode-se datar o seu inicio a partir da aber- 
tura da estrada de rodagem Sao Sebastiao-Sao Paulo, em 

1935. Como em outros trechos do litoral paulista, habitan- 

tes do planalto, principalmente da Capital, aparecem por 
ocasiao de ferias ou feriados para curtos periodos de repou- 

so. Seu numero nao tern cessado de aumentar nos ultimos 

anos, principalmente na area urbana de Ilhabela. Este pe- 
queno povoado (v. foto n.0 63 e fig. n.0 12, esta junto a p. 
100) esta conhecendo uma transformagao importante, com 

a construgao de residencias modernas, pertencentes a capita- 
listas do planalto. Por outro lado, durante curtos periodos 

dos meses de dezembro e Janeiro, ou em julho, e comum a 

sua popula^ao de pouco mais de quatrocentos habitantes, 

ver-se acrescida por forasteiros em numero equivalente ou 

mesmo superior. Seus 3 hotels e as habitagoes do elemento 

local, que entao costumam hospedar veranistas, superlotam- 

se. Ate em abrigos provisorios ou barracas armadas na praia 

mstalam-se os que procuram desfrutar de alguns dias de re- 

pouso, na bela estancia. As casas comerciais auferem entao 
os melhores lucros, nao deixando de exagerar os pregos. 

Estranho ao meio local e apenas o freqiientando transi- 

toriamente, o veranista, que leva aos decadentes centres do 
litoral alguma animagao e, sobretudo, dinheiro ali tao escas- 

so, nao pode, contudo, fornecer novas bases para a recupera- 

gao nos quadros amplos de uma economia moderna. Falta 

a Ilha essa base, que as plantagoes de cafe, os engenhos de 
aguardente ou a pesca comercial, no passado, ou o veraneio, 
presentemente, nao conseguiram criar de maneira perma- 

nente. 



IV — PEREQUfi, UMA UNIDADE REGIONAL 

TIPICA 

1) A plamcie e a bacia. 

Nenhuma parte da regiao e Ilha de Sao Sebastiao pa- 
receu-nos mais apropriada para uma pesquisa geografica em 

profundidade, assim como para possiveis experiencias de re- 
cuperagao de uma area intensamente degradada pelo homern^ 
do que esta unidade bem delimitada e bastante povoada, a 

plamcie e bacia do Pereque (v. carta da fig. n.0 21, junto 
a capa, no fim deste trabalho). Ao apresentarmos esta con- 
tribuigao ao estudo dessa pequena unidade tipica da regiao 
de Sao Sebastiao e Ubatuba, rendemos homenagem ao ilus- 

tre Professor PIERRE GOUROU, do "College de France", 
que desejou ve-la transformada em um laboratorio de obser- 
vances e experiencias tropicais. Para o seu estudo, elaborou 

aquele destacado Geografo um piano (29) que e um modelo 
de metodo e acuidade na compreensao dos problemas funda- 

mentais do "pays" por ele visitado em 1948. 

E* como exemplo caracteristico das pequenas unidades 

naturais e do povoamento, no literal oriental do Estado de 
Sao Paulo, e como expressao ecologica de generos de vida 
pouco evoluidos, a base das culturas tropicais de subsisten- 
cia costumeiras, que apresentamos o resultado de parte das 
pesquisas por nos encetadas na area em questao. Seu in- 
teresse reside ainda no fato de ser esta uma das areas onde 
as manifestagoes humanas se caracterizam por um dos mais 

amplos e intensos usos das terras nos quadros locais do li- 
teral escarpado em estudo. 

O fato de "o Pereque", como costuma ser simplesmen- 
te designado, situar-se em uma ilha, nao Ihe confere origina- 

lidade; as pequenas unidades do povoamento no literal de 
que participa, comportam-se geralmente, como ilhas (v. pp. 

24 e 25). Identifica-se com inumeros outros trechos do li- 
teral continental de Sao Sebastiao e Ubatuba (v. p. 51) e 

pode ser considerada como pertencente a familia geografica 
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das pequenas planicies enquadradas por vertentes escarpa- 

das, tao comuns nesta regiao. Enquadrada pelo relevo dos 

dois macigos da Ilha, volta-se para o Canal de Sao Sebastiao» 
em face da cidade com este nome, de que dista 3 km. 

E' a maior planicie insular, nao possuindo, contudo, mais 
do que 2,6 km2, ou 35,6% das superficies planas da Ilha de 

Sao Sebastiao. No total, a bacia hidrografica, que se desen- 

volve em anfiteatro, em torno da pequena planicie, tern 

56 km2, abrangendo, portanto, 1/6 da Ilha. Para os habi- 

tantes locais, que tern conciencia dos limites de sua regiao, 
e os podem ver no horizonte, e esta a grande unidade, deli- 

mitada pela linha de cumiadas dos macigos da Serraria e de 
Sao Sebastiao. 

No quadro; natural do Pereque e necessario ressaltar, 

inicialmente, a sua abundante hidrografia, constituida por 

inumeros pequenos escoadouros das escarpas montanhosas. 
A presenga da agua corrente manifesta-se com tal intensida- 

de, que, abaixo de 600 m nao ha ponto situado a mais de 
250 m de um corrego ou ribeirao com escoamento perma- 

nente. Em diregao a praia de 2.330 m reunem-se, para for- 
mar o rio Pereque, ou Barra Velha (foto n.0 64), cinco dos 

#'■ 

■■ 

POTO N.o 64 —: O rio Pereque, na altura da dnica ponte existente na pla- 
nicie. Acha—se aqui encaixado, correndo entre terragos constituldos pelo 

tabuleiro da baixada deprimida. — (Foto em fevereiro de 1950). 
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maiores ribeiroes ou "cachoeiras" (designagao local dos cursos 

nascidos na montanha) da Ilha: o Ribeirao do Cego (7.300 m), 

o das Tocas (7.800 m), o da Agua Branca (5.400 m) e 
os corregos da Corrida (5.100 m) e da Zabumba (6.500 m), 

alem de seus inumeros afluentes e mais quatro minusculos 

•corregos que se encaminham diretamente para o mar v. fig. 

n.0 21). 

Qualquer dos formadores do Rio Pereque percorre as 

tres principals unidades morfologicas encontradas nas ver- 

tentes do literal: montanhas, morros e planlcie, muito bem 
representadas na bacia. Os seus perfis destacam-se em qual- 

quer secgao topografica dirigida da praia para os limites da 

bacia, pondo em evidencia as formas de relevo em altitude 

(v. fig. n.0 17). 

A planicie deprimida, de carater piemontes, desenvolve- 

se amplamente junto a praia. Caracteriza-se pela reduzida 
inclinagao dos depositos aluviais terrestres de que e forma- 

da, apresentando-se em terragos arenosos, secos, de 4 ate 20 

metros de altura, esculpidos pela rede fluvial. Limitam-na, 

estreitamente, dando-lhe contorno irregular no interior, cris- 
tas baixas, que se acham entalhadas pelo curso principal, 

junto a foz (cristas apalacheanas — v. 33 p. 196) e escarpas 

mais vivas, dos morros. Aquelas, corresponde o nlvel das co- 
linas e alguns raros outeiros isolados, geralmente nao ultra- 

passando 30 a 40 m de altura e emergindo topograficamente 
em meio as aluvioes da planicie (fig. 17 e 17-A). Corres- 

pondendo a inclinagao nula junto ao nivel de base e a imte- 

sao regular das aguas de mares, desenha-se em torno da foz 

do Pereque uma pequena depressao, em processo de aluvio- 

namento e consolidagao, encharcada e recoberta pela vege- 

tagao de mangue (foto n.0 65). Sao apenas 40 ha, que ai 
se acham • em processo de aluvionamento e consolidagao e 

onde e possivel reconhecer um carater deltaico. Esboga-se, 

diante de sua face voltada para o mar, a formagao de uma 

restinga. O processo e, porem, prejudicado pelas fortes cor- 

rentes do Canal, que atingem, particularmente, a concavida- 
de desenhada pela praia do Pereque. Dessa forma, o alu- 

vionamento atual nao pode estar em proporgao com o vo- 
lume dos sedimentos transportados pela importante rede hi- 

drografica da bacia. A carta da Diretoria de Hidrografia da 

Marinha Brasileira (39), ao indicar a natureza dos materials 

encontrados na plataforma continental, evidencia o importan- 
te transporte do rio principal e o obstaculo das correntes do 

-canal a deposigao de material fino diante da praia do Pere- 
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FOTO N.o 65 — Pequeno terrago e leito maior do rio PerequS, nas proxi- 
midades da barra. Na depressao, atingida pelas dguas de mard, localiza- 

se o mangue (40 hectares). 

que. Os fundos ai, constituem-se principalmente de casca- 

Ihos, o que, no Canal de Sao Sebastiao, nao ocorre senao 

neste local. E' de se supor que, nao fora a movimentagao 
das aguas do Canal, a linha costeira estaria em adiantado 

processo de colmatagem, como esta acontecendo na face 

oposta do Canal de Sao Sebastiao, entre a cidade deste nome 
e o povoado de Sao Francisco (v. 39), apesar de menor con- 

tribuigao da rede hidrografica local. 

Os morros, nos contactos com a planicie deprimidaj apre- 
sentam-se como esporoes fortemente dissecados. Os niveis 

de seus topos, geralmente compreendidos entre 300 a 400 m 

de altitude, podem alcangar cotas mais altas, como no exem- 

plo da fig. 17. Constituem-n'os, geralmente, rochas graniti- 

cas e gnaissicas, em grande parte desnudadas com a retirada 
da floresta e desgaste dos solos que as recobriam. Sao fla- 
grantes em todo esse dominio os desniveis impostos pelo en- 
caixamento dos principais ribeiroes, e pelos sucessivos sal- 

tos em que se precipitam ate atingir a planicie geralmente 
a 2 — 3 km de distancia da praia. O maior e o da cachoeifa 
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da Agua Branca (foto n.0 66), com 82 m de queda, aprovei- 
tado, parcialmente, por uma pequena usina hidro-eletrica. 

J 

A*** 

Wf' 

FOTO N.0 66 — Relevo amorreado ao fundo da planicie de PerequS. A 
esquerda. aparece a cachoeira da Agua Branca, no ribeirao deste nome. 
O caminho que se dirige para a montanha 6 a unica e dificil passagem 
terrestre para o leste da ilha. No l.o piano, a. direita. aparece um dos 
Engenhos do Pereque: o Engenho da Cascata. — (Foto a^rea do autor» 

em junho de 1951). 

Das encostas dos morros para a planicie deprimida, a 
passagem e brusca. Nao ha taludes e as aluvioes planas en- 

costam-se simplesmente as bases dos esporoes que as delimi- 
tam. O contorno da planicie nao pode, assim, confundir-se 

com o de curvas de nivel; entretanto, torna-se facil mapea-lo 
no terreno, como o fizemos, por corresponder a uma linha 

sinuosa bem definida (v. figs. 18, 19 e 21). 
A partir de altitudes geralmente da ordem de 400 a 450 

metres, sucedem aos morros escarpas mais ingremes, das mon- 

tanhas. Suas cumiadas acham-se geralmente acima de 
1.000 m no macigo da Serraria e 1.200 m no de Sao Sebas- 

tiao; a menor altitude, na seladura formada pela jungao entre 
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os dois macigos, na altura do morro do Cume (aproximada- 

mente, 700 m). Justamente neste local passa o unico cami- 
nho de acesso ao leste e sul da Ilha (foto 66), nenhum outro 

ponto, na area montanhosa, permitindo a passagem. Os vales 

ai sao verdadeiras gargantas (grotoes), apertadas e impene- 

traveis. Acima de 700 m apresentam-se geralmente secos, 
a nao ser na epoca mais chuvosa do ano, quando dao vasao 
a impetuosas torrentes. E' natural que nesse dommio mon- 

tanhoso a vegetagao primitiva (floresta) se mantenha em 

grande parte intacta. Entretanto, a devastagao atingiu m- 

FOTO N.0 67 — Vista geral da planlcie e morros da bacia do Pereque, 
tomada do pico do BaepI em direcao ao sul. A grande drea devastada 
pelo homem compreende nao sd a planfcie deprimida. como as colinas que 
emergem no seu interior e os morros que a enquadram. SCbre as aitas 
montanhas do macigo de Sao Sebastiao, que se ve ao fundo, a floresta 
umida permanece mais ou menos intacta. Observe-se a crista apalacheana 
cortada pelo sistema hidrogrdfico nas proximidades da praia. — (Foto do 

autor em julho de 1949). 

veis muito elevados, como pode ser visto na foto n.0 67, che- 
gando muitas vezes a ultrapassar as cotas em que se man- 

tem os mais altos morros. 

Na bacia do Pereque, como em qualquer outra das pe- 

quenas unidades do literal acidentado em que esta localiza- 

da, toma-se dificil o calculo das areas correspondentes aos 

morros e as montanhas. Nao ha um limite definido, no ten 
reno, comparavel ao de separagao entre a planicie e o re- 



levo de morros; nem os contactos geologicos ou curvas d6 
nivel podem identificar-se por contrastes morfologicos entre 
Aim e outro desses dommios. Ainda aqui torna-se proveitosa 

a aplicagao de um criterio ja utilizado para distinguir, em- 

bora sem precisao, os dois dommios: o da cobertura vegetal. 
Levando-se em conta que a devastagao da floresta, em to- 
das as epocas, atingiu aproximadamente 2.700 ha (calculo 
efetuado sobre a carta da fig. 21, por nos executada no ter- 

rene, estando naquele total incluidos os 260 ha da planicie), 
corresponderiam aos morros 27 km2 e as montanhas 26,4 
km2. Na realidade, a area amorreada e ligeiramente maior, 
em prejuizo das montanhas, podendo ser acrescidos aquela, 

pelo menos, 3 km2 recobertos por matas no interior do seu 
dominio (matas ciliares conservadas nas calhas fluviais — 
v. fotos 66 e 67). Assim, os dados gerais referentes a bacia 
passam a ser, aproximadamente; 

Montanhas   2.340 ha ou 41,8% 

Morros (e colinas)   3.000 ha ou 53,6% 
Planicie   260 ha ou 4,6% 

2) A populagao. 

O contingente humano atual do Pereque, constituido por 
678 individuos (inquerito domiciliar do autor, em janeiro 
de 1950), e perfeitamente representative, na sua composi- 
gao, da decadencia e impotencia que hoje caracterizam os 

agrupamentos caigaras. 

E' uma populagao branca de remota origem portuguesa 

(95%) caigara e ilheu, com a participagao nula de elemen- 
tos estrangeiros (apenas 3) e insignificante de caipiras ou 

caigaras do continente (total 12) e de 16 nortistas recente- 
mente introduzidos para o trabalho em uma grande propri© 

dade. Dos 678 habitantes do Pereque, 582 ali nasceram e 
sao originarios de outras praias da Ilha. 

E' uma populagao branca de remota origem portuguesa 
e, com excegao de 25 negros, remanescentes da escravidao 
e de 44 individuos em que sao visiveis os tragos de cruza- 
mentos com africanos (dentre estes estao 10 nortistas) nao 
t possivel apurar a contribuigao de outros grupos raciais pa 
ra a formagao do habitante local. O indigena, que certa- 
mente integrou, com o portugues dos primeiros tempos colo- 
nials, o tipo hdmaho caracteristico de nossas praias, .deve ter 
•aqui desempenhado papel secundario, a julgar jDela ocor? 
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cencia muito limitada e incerta de seus tragos caractensticos 
na populagao atual. Nao se encontram os vestigios comuns 
da sua existencia nas praias; mesmo de sambaqms nao ha 

restos ou noticias locals. No Pereque tambem nao ficou re- 

-gistrada a introdugao de quaisquer correntes imigratorias. 

incontestavelmente este um dos excelentes exemplos de 
populagoes brasileiras formadas a base da colonizagao por- 
tuguesa, com luzitanos e creoulos dos primeiros tempos co- 
lonials. 

A populagao atual do Pereque nao e porem, senao uma 

Tellquia do que foi o povoamento da planlcie no passado. 

Ao apreciar a sua composi^ao, nao e posslvel deixar de con- 

«iderar o fato de que um contingente numericamente compa- 

lavel ao atual (632, de acordo com as declaragoes de nosso 

inquerito domlciliar), vive em Santos, Sao Sebastiao e algu- 

mas cidades do planalto. Muitos, atraidos pela pesca, trans- 

ieriram-se para a costa leste da Ilha, ou engajaram-se nas 

tripulagoes de barcos, sendo freqiientes os que, nestas condi- 

^oes, acabaram mudando-se, com as familias, para o litoral 

fluminense ou para a costa sul do Estado de Sao Paulo, de- 
pois de periodos de dificuldades na pesca comercial. E* di- 

ficil precisar numeros em movimentos de populagao de que 

nao houve controle algum; mas, baseados nas informagoes 

locals do inquerito domlciliar e nos vestigios do abandon© 

de habitagoes e rogas, estimamos em 1.200 a 1.300 o nu- 
mero dos perequeanos atualmente vivendo fora de sua terra. 

Nao e esse total uma medida do exodo, nem permite avaliar 

o povoamento em epoca anterior; muitos deixaram definiti- 

vamente o Pereque em tempos de que se perdeu a memoria, 

Torna-se, por exemplo, impossivel acompanhar o destino dos 

negros escravos, outrora existentes nas propriedades agrico- 
las, de que existiam 128 em trabalhos de layoura, no ano de 
1818 (103) e, certamente, muito maior numero em meados 

do seculo. Foi este, sem duvida, o contingente mais atingido 
pela evasao. 

A composigao da populagao local por idades, sexos e pro- 

f.issoes e, julgamos, uma das mais expressivas indicagoes da 
situagao atual, que se caracteriza por varias anomalias. A in- 

terpretagao dos seus dados, reunidos no grafico da fig. n.0 

18, poderia, em analise sumaria, levar a conclusao de se tra- 
tar de populagao envelhecida, seguida de um rejuvenesci- 

mento. E' necessario, porem, levar em consideragao a ins- 
tabilidade do element© humano nesta como em outras pe- 

quenas unidades do litoral paulista, ao apreciar os fatos es- 



o 
p 

.o 
P 

e d o 
Q 

E a> o Q a> 
P 

O o J5> 
.9 x 
o ui 0) o p CO d 
£ 

c Q> 
O JJ Q> 

P i/) 
Oj o -p cr .0 

PL. 73 P 0) 
P o 
t wi 

,9 O £L 
a> 
73 =c > 5 i 

^tn OOO 
^ ro OJ 

a OOO 
vD ^3 

O 2 e o 
^cr 

t-i 
O 

1 1 
I 

d •a 
O 

CP u 
E 

o Q. 
o o o Q 

& 
* 

"O 
P cv 

E o 
1 0 o o 

1 
p w I 0 J o 

§- 
o p d > 0 0 0 0 l/l 
d 0 9 0 0 O 0 0 • « 0 

O 00'x*i 00eOoa 0 0 00 
m. o m 

a .0) hi 
feTJs 

S 

o 

0) 
CO .0 

.0 

,0 
Ov 



— 169 — 

senciais de sua composigao. O exodo atingiu todas as ida- 

des e ambos os sexos; mas e mais sensivel acima de 20 
anos para os homens e ate os 40 para as mulheres. Ressal- 

ta, claramente, a deficiencia da mao de obra com que conta 
o agrupamento, pois os elementos mais vigorosos da popula- 

gao obtiveram situagoes alhures; no conjunto, permanecem 
so os mais timidos, incapazes de romper com a rotina, ou re- 

tornam principalmente os fracassados. Entre os grupos de 

40 a 60 anos, registra-se um surpreendente acrescimo, que e 

fruto das desilusoes experimentadas nas tentativas de aco- 

modagao a outros ambientes e do regresso a planicie natal. 

Com efeito, entre as pessoas dessas idades, dos dois sexos, 

anotamos 77 que habitaram Santos e outros logares, e de- 
pois voltaram a se instalar no Pereque, ao fracassarem em 

profissoes principalmente urbanas. 

O numero de pessoas que ultrapassaram 60 anos no Pe- 
reque, a primeira vista elevado (84, correspondendo a 
I240/oo), na realidade nao constitui um indice de vitalidade 

cu de envelhecimento da populagao. Na maior parte, esse 
grupo compreende os que retornaram a sua terra depois de 

longos anos de ausencia. Const it uem-no, na proporgao de 

44%, aposentados em varios antigos empregos ou pessoas 
que recebem pensao de parentes (geralmente filhos) resi- 

dindo fora (fig. n.0 18). Varios sao os que, auxiliados in- 
suficientemente, ou sem nenhuma ajuda, ocupam-se com pe- 

quenas lavouras vizinhas das habitagoes, preferihdo, na ve- 

Ihice os calmos trabalhos pouco rendosos e a companhia de 

conterraneos, a indigencia na vida urbana. De qualquer 

forma, os 84 velhos nao exprimem uma vantagem do Pere- 

que; antes e um fardo e, sobretudo, uma conseqiiencia da 
evasao de seus habitantes e do regresso de alguns. 

Uma das causas imediatas da composigao irregular dos 

grupos de idades e o exodo feminino, mais acentuado do que 
entre os homens nas idades inferiores a 30 anos. Em parte, 

a falta de mulheres e devida a taxa de natalidade, normal- 
mente inferior a do sexo masculine. Mas a diferenga, que se 

acentua a partir dos 15 anos, e reflexo das freqiientes coloca- 

goes de meninas e mogas como empregadas domesticas em 
Santos, Sao Sebastiao e Ilhabela e das poucas probabilida- 

des de, nas idades em que costumam casar, encontrarem par- 

ceiros em situagao de as sustentarem no Pereque. Nao e 

este o qaso, por exemplo, dos jovens entre 20 a 30 anos (mais 
numerosos do que as mulheres das mesmas idades), que at 

permanecem por nao haverem obtido uma colocagao em 
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-Santos, ou porque auxiliatn os pais nas lavouras de subsis- 
tencia e em ocupagoes remuneradas, como o trabalho nos en- 

-genhos. 
Ocorrendo o maior exodo com as mulheres, e notorio o 

• efeito sobre a natalidade. Em 1949 registraram-se no Pe- 

reque 14 nascimentos (200/oo), resultado alto para o numero 
de casais em idade fertil, mas nitidamente incapaz de asse- 
gurar, na situagao atual, a manutengao do pequeno contin- 

gente humano. 

Por outro lado, a mortalidade, que se re vela normal (em 
1949 = 13 individuos), e agravada pelos numerosos abor- 

tos. Nas declaragoes de nossos inqueritos domiciliares des- 
tacamos, dentre as 135 mulheres que foram ou sao casadas, 
2 com 10 ou mais abortos, 4 em que se registraram entre 
5 e 7, 5 mulheres que tiveram 3 ou 4, alem de outras 12 
em que ocorreu 1 ou 2 vezes a anomalia, que nos limitamos 
a registrar. 

Os filhos nao sao tidos como uma carga, mas como aju- 
da para o trabalho e seguranga na velhice e os casais sao, 
naturalmente, prolificos. Sete dentre as 92 maes de familia 
tiveram, entre vivos, nati-mortos e abortados mais de 15 fi- 

lhos, sendo o recorde de 23 (5 vivos, 6 nati-mortos e 12 abor- 
tados). Entre as maes de prole numerosa, encontramos no 
Pereque 24 mulheres com mais de 8 filhos e 35 com 5 a 7. 

£sses dados, que poderiam ser acrescidos de outros referen- 
tes a familias numerosas do Pereque transferidas para o 

continente, nao tern maior influencia na situagao demogra- 
fica local, porque, alem da grande mortalidade infantil e con- 
cepcional, torna-se comum os filhos jovens ou os emancipa- 

dos passarem a residir fora. Freqiientemente tornam-se, en- 

tao, pontos de apoio para as mudangas definitivas dos irmaos 
e de outros parentes. Nao encontramos no Pereque nenhuma 
familia numerosa que nao tivesse parte dos seus membros 
instalada em Santos, Sao Sebastiao ou em outras cidades 
para onde esta aos poucos se transferindo. 

A situagao demografica do Pereque revela-se irregular 
oinda sob novo aspecto, tambem fruto de condigoes econo- 
micas desfavoraveis: a nupcialidade e baixa e sao relativa- 
mente numerosos os celibatarios de ambos os sexos: 34 em 
janeiro de 1950 entre as idades de 22 a 45 anos (20%), sen- 
do de se notar que os casamentos sao contraidos em geral 

cedo; entre 18 a 22 anos entre os homens e 16 a 19 para 
as mulheres, sao as idades em que ocorrem com maior fte- 

. quencia (62%). 
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Assim, desfalcada em seus elementos essenciais, a po- 

pulagao do Pereque revela os sintomas da falta ou perda 
de bases economicas capazes de estancar a contmua sangria 
do seu efetivo local. Trata-se de um grupo decadente, a que 

faltam forgas proprias para a recuperagao, em um ambiente 
natural degradado. 

3) O "habitat" e a propriedade da terra. 

Na pequena planicie de 260 hectares nao existe espago 

algum em que nao se observem as habituais marcas da pre- 

senga humana. 166 casas localizam-se em seus terrenos en- 

xutos, algumas excedendo os limites estreitos da baixada pa- 

ra ocuparem a base dos morros que a enquadram (v. fig. 

n.0 19). A maioria (138, ou 83%) compreende habitagoes 

efetivamente ocupadas, com a media de 4,9 pessoas. 

Cercas, feitas de bambus ou com plantas vivas e muros 

de tijolos, estes mais raros, assinalam os limites de pequenos 
lotes, onde as casas ocupam posigoes geralmente centrais. 

Envolvendo as casas, ou, de preferencia, os grupos de habi- 

tagoes aparece, j^variavelmente um arvoredo muito varia- 
do, a cuja sombra se refugiam pequenos animais domesticos 

ou crescem plantas de jardim e de horta, ao lado de rogas 
temporarias (foto n.0 68). Uma rede interna de circulagao, 

if H 

FOTO N.0 68 — Habitagao caracteristica, cercada por culturas perma- 
nent#1'* de quintal e rogas anuais, na planicie do PerequS. 
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pedestres e de carros-de-boi, entrelaga todas as instalagdes hu- 

manas, articulando-as com a praia; no interior da planicie aca- 

bam os caminhos por se reunirem, sendo continuados pelas 

numerosas picadas dirigidas para os morros e montanhas (v. 

fig. n.0 21). Muitas capoeiras, geralmente ralas, intercala- 

das com espagos cultivados e capinzais castigados pelas quei- 

madas, compoem, como nas paisagens comuns deste literal, 

um mosaico de pequenas quadras. Na praia e proximida- 

des, canoas, ranches, alguns varais para a secagem de redes, 

alguns velhos engenhos e muitas ruinas de construgoes (fotos 

n.0s 69 e 70), dois trapiches localizados nos extremes da 

praia e a ponte sobre o Rio Pereque (foto n.0 64), local de 

passagem obrigada para o leste e sul da Ilha. 

O "habitat" humano, que se dispersa pela baixada e seus 

arredores imediatos, assume as formas de pequenos agrupa- 

mentos, que se podem distinguir facilmente nas cartas das 

figs, n.0 19 e 21. Com efeito, excetuando-se algumas habita- 

goes relativamente isoladas (estas particularmente nos limi- 

tes com o relevo amorreado), em varias porgoes dos tern- 

gos inter-fluviais destacam-se grupos compostos, geralmente, 

de tres a nove habitagSes. Na parte mais habitada, a de 

nordeste, junto a praia, onde a exiguidade da planicie e a 

existencia do eixo principal de comunicagoes com o mundo 

exterior (caminho para o trapiche e para Ilhabela) levaram 

a distribuigao linear das moradias, na aparente concentra- 

gao do "habitat" distinguem-se aqueles grupos elementares, 

que podem ser observados tanto nas cartas como em foto- 

grafias aereas (v. foto n.0 71). Nesta parte do Pereque, que 

os habitantes locais costumam chamar a povoagao, o regime 

das terras (propriedades extremamente divididas em parce- 

las) e a solidariedade que se manifesta entre os membros 

das familias, por habitos de entreajuda, explicam, em grande 

parte, a existencia e a estrutura dos pequenos agrupamentos. 

Estes sao as principals unidades da ocupagao agrlcola da 

planicie, embora a casa rural conserve a sua individualidade, 

ocupando sempre .um lote precise no terreno. Os membros 

de cada agrupamento costumam participar em comum do 

trabalho das rogas, sendo estas freqiientemente entretidas por 

dois ou mais irmaos, ou pelo pai e os filhos, mesmo os casa- 

dos, ou ainda por dois ou mais compadres (compadresco, na 



FOTO N.0 GO — Restos de um sobrado de engenho, cuja parte principal 
desabou. As ruinas sao ainda habitadas. 
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FOTO N.0 70 — Ruinas de uma casa abandonada por retirantes e re- 
centemente desabada. (Julho de 19.70), 



FOTO N.0 71 — A paite mais habitada do povoado do Pereque. Cada 
uma das maiores manchas escuras, na planlcie seca, reune um pequeno 
agrupamento de rasas, mergulhadas em meio ao arvoredo denso. A rede 
interna da circulagao, constituida por trilhas estreitas, por onde transi- 
tam os moradores, 6 perfeitamente visivel, conio o sao v^rias cercas nos 
limites das propriedades e numerosas quadras cultivadas ou em abandon©. 

— (Foto Esc. Esp. Aer., em junho de IDaU). 

Ilha, e considerado como parentesco). Tanto nas culturas 
localizadas em torno das habitagoes, como nas rogas dos mor- 

ics, cu ainda nas pescarias em que, ocasionalmente tomam 
parte, os resultados acabam sendo repartidos ou sao objeto 

de permutas. Uma vida ccmunitaria, que nesses pequenos 
agrupamentos familiares desenvolve-se ativamente, parece as- 

sociar, assim, o "habitat" caigara do Pereque a conhecidos 

bpos de dispersao rural por pequenos nodulos (v. 8, p. 164), 
como o "hameau" ou "hamlet" das regioes acidentadas da 
Eurcpa ocidental e central, por exemplo. 

Ocasioes para a ampliagao dos agrupamentos (cada vez 

mais raras em conseqiiencia do exodo que tern atingido a 
populagao local) sao proporcionadas pela constituigao de um 
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casal novo, pelo regresso em carater definitivo de um paren- 

te para a terra natal, ou como resultado da repartigao de 
bens de uma heranga. Parentes, reunindo-se a amigos, en- 
carregam-se das tarefas de construir uma nova casa, freqiien- 

temente aproveitando os materials das construgoes em rui- 

nas existentes na planicie. 

Na parte ocidental e sul da baixada, o agrupamento do 
"habitat", mais escasso, corresponde a condigoes diferentes 

da vida social e do regime das terras. Ai se acham, em 
maioria, as propriedades relativamente grandes, que, embora 
estendendo-se principalmente pelos morros, ocupam espagos 
apreciaveis da planicie (v. fig. n,0 21). Os raros agrupa- 

mentos do "habitat" correspondem a instalagao de trabalha- 
dores dos engenhos de aguardente. fistes se localizam a es- 
querda do eixo principal de drenagem da bacia, onde os des- 
niveis do terreno acidentado, junto aos limites com a pla- 
nicie, permitiram a instalagao de rodas d'agua. Nas suas 
proximidades estabelece-se a maioria dos agregados ou dos 
empregados assalariados, cujas habitagoes nao diferem do ti- 
po comum encontrado na povoagao. A dispersao ou o isola- 
mento absolutes nao existem na superficie habitada do Pe- 
reque. 

Pela sua influencia na ocupagao e utilizagao do solo, 
c regime das terras merece ser considerado destacadamente. 
Da carta geral e planta cadastral (fig. n.0 21), organizada 
a partir do levantamento que executamos em 1950, na es- 
cala original de 1:5000, assim como dos aspectos do "ha- 
bitat", ressalta a importancia da minuscula propriedade. A 
superficie media das propriedades da bacia do Pereque, pe- 
los nossos calculos (baseados no levantamento referido e nas 
informagoes dos habitantes), corresponde a 9,7 ha, sendo 

de 285 o numero das propriedades. Deve ser observado que 
pouco mais da metade da bacia, ou 28,4 km, compreende, en- 
tretanto, espagos nao incluidos na superficie geral correspon- 
dente aquelas. E' assim que, embora teoricamente e nos 
titulos de posse, as glebas se aprofundem ate os "divisores 

das aguas da Ilha", os proprietarios nao se consideram donos 
das montanhas inexploradas, e nao as incluem nas declara- 
goes a que sao obrigados pelo fisco. Nos arquivos da Pre- 
feitura Municipal e da Coletoria Estadual de Vila Bela, o 
total declarado soma 25,6 km2 (Nota: do eixo principal da 

drenagem para o norte, o Pereque esta incluido na area su- 
burbana de Ilhabela, sendo as declaragoes de propriedade 
feitas na Prefeitura; para o sul, as terras estao sujeitas a im- 
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posto estadual, sendo consideradas da zona rural). Na rea- 
lidade, os 28,4 km2 equivalentes as terras sem dono (ou 31 

Ion2 pelos dados oficiais) sao espagos inaproveitados, desti- 
tuidos de valor para a populagao do.Pereque. Torna-se in- 
teressante notar como se aproxima este resultado do atribui- 
•do a extensao das montanhas que, no quadro local da utili- 
za^ao dos solos, realmente nao contam. Verifica-se corres- 

ponder ele, em linhas gerais, a esse dominio. 

A area media de 9,7 ha, entretanto, mesmo observando 

que nao se refere senao a terras no con junto aproveitaveis 

(somando 2.764 ha) e com proprietaries conhecidos, deve 
ser considerada em face da existencia de numero reduzido 

de grandes e medias propriedades, em contraste com os nu- 

merosos minifundios. As cinco maiores propriedades tern, res- 

pectivamente, 520, 484, 193, 108 e 100 ha, abrangendo, no 
conjunto, 50,9% da area de referencia (2.764 ha). Outras 

23 possuem mais de 10 ha e menos de 100, com a superficie 

total de 714 ha (25,8%). As 258 restantes, com area in- 
terior a 10 ha, equivalem a 90,5% das unidades e ao total 

de 644 ha (23,3% da superficie das propriedades), sendo a 
*sua area media de 2,5 ha. 

O predominio da pequena propriedade e incontestavel, 

•sobretudo ao. considerar o fato de que as medias e grandes 
tiao passam de diminutas exploragoes, pelos habituais pro- 

cessos caigaras (a excegao de duas, pertencentes a forastei- 

ros com algum capital, que tentam a sua exploragao em maior 

escala). Varias pequenas propriedades acham-se, por outro 
lado, encravadas nas terras das maiores, onde os sitiantes rei- 
vindicam ocupagao antiga, embora jamais tenham cuidado de 
obter titulos de posse. Para os caigaras locais, a falta ou ir- 

regularidade destes, normalmente, nao causa preocupagoes 
nem atritos. Os mais serios problemas sao os da transmissao 

por morte. Os lotes, subdivididos, passando para os remanes- 
centes das familias sempre numerosas e possuindo parte re- 
sidindo fora do Pereque, continuam, geralmente a ser usados 

pelos membros do agrupamento, a menos que um parente 

ausente reivindique direitos, ou que se cogite de vender a 
propriedade a um estranho. Ate ha poucos anos, raras eram 

as complicagoes, por nao terem as terras, praticamente, va- 
lor venal e ninguem as utilizar senao para a pratica da me- 

diocre agricultura caigara. Assim, um lote de meio hectare, 
quando junto a praia, ha 16 anos atras era avaliado em 

Crl 200,00 a $300,00, mas nao apareciam compradores. Ne- 

nhum interesse havia para o caigara local, na aquisigao de no- 
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vas terras, pois caso necessitasse, na propria plamcie existiam- 
espagos vasips em que s4 consentia ria instgtlPgao de suas cul^ 

tiiras; nos morros, ate ha poucos anos, nao se conheciam senao- 
os limjties naturais para a instalagao de rogas, sendo tacitd a- 

consentimento dos proprietaries das terras. "Esta situagao,;. 
que em grange parte permanece, sofreu algumas alteragoes 
desde a abertura da estrada de rodagem de Sao Sebastiao ar 

Sao Paulo, a partir de 1935. Turistas e veranistas do pla- 
nalto, que passaram a freqiientar as praias do Canal de Sacr 

Sebastiao e a adquirir lotes de terrenos, principalmente no- 

continente, comegaram a aparecer no Pereque. Antes mesmo 
das primeiras compras, as terras passaram a valorizar e, desde- 
entao, os pregos nao cessaram de aumentar. Em 1950, um 

retangulo com 15 m de frente para a praia era avaliado em 
Cr$ 20.000,00 e hoje 25.000,00, nao se atribuindo muito 

valor a metragem de fundo. A valorizagao atingiu menos 

rapidamente as terras do interior da planicie e as dos mor- 
ros. Entretanto, as vendas de lotes a forasteiros nao tiveram. 
importancia comparavel ao movimento que se registrou em- 
outras praias do literal paulista, mesmo na de Ilhabela, ten- 

do compreendido, de 1935 a 1950, apenas 43 transagoes efe- 
tivadas. Muitas negociagoes contratadas, ou apenas inicia- 
das, nao chegaram a realizar-se, diante das dificuldades que- 
residem na falta ou irregularidade de documentos de pro- 
priedade. 

Um importante aspect© do problema da posse de terras 
por estranhos aos quadros locais, sao as interdigoes que pas- 
sam a vigorar nos lotes transferidos. O caigara, que se li— 
mita geralmente a fazer cercas imperfeitas, com taquaras, ou 
a plantar arvores e arbustos nos limites das propriedades, dei- 
xa ai, propositadamente, varias passagens e tern por habito- 
transitar pelos terrenos vizinhos; quando Ihe convem, insta- 

la com toda a naturalidade pequenas cultures nos lotes deso- 
cupados, ou colhe os frutos das suas arvores. Mas os novos- 
proprietaries, geralmente habitantes das cidades, tern como- 
primeiro cuidado, quase invariavelmente, a construgao de 
solidas cercas, Durante algum tempo, o obstaculo e respei- 
tado e as trilhas o contornam. Mas, desde que nao haja vi- 
gilancia, como acontece quase sempre, as cercas aparecerm 

rompidas, as trilhas retomam as antigas diregoes e o terreno 
e reincorpor^do a servidao comum. 

Nao ha falta de terras no Pereque e, ao morador local," 
e facil ocupa-las ou as utilizar sem titulo algum de posse, 
por simples emprestimo. Em-face de tal regime, ilab existent 
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arrendamentos nem sistemas de meagao, que nao encontram 
ambieilte, tambem, no exercicio da pobre economia de sutn 
sistencia local. Prevalece a explotagao direta do solo, hoje 
ocupado em muito pequena escala, como passaremos a ana^ 
lizar nas paginas finals. 

4) A utilizagao do solo.* 

Como inumeras outras pequenas unidades da regiao, o 

Pereque caracteriza-se pelo predominio de atividades agri- 
colas e, relativamente, grande area atingida por estas no pas- 

sado, em oposi^ao ao reduzido contingente humano atual. 

Sua planicie, que costuma ser chamada "o celeiro do canal'r 

(epiteto que Ihe ficou de fases mais favoraveis no passado)^ 

nenhum papel hoje exerce no abastecimento, quer do centro 
urbano de Sao Sebastiao, quer de Ilhabela ou dos demais 

nucleos de populagao do Canal de Sao Sebastiao. A area 

utilizada pela agricultura local revela-se, mesmo, incapaz de 
assegurar a manutengao da populagao que, em grande maio- 

ria, depende dos recursos do solo — razao suficiente para 

que nao esteja estancado o exodo de seus habitantes. As^ 
sim, em 1949 ainda dali partiram definitivamente seis fa- 

milias. 

Em Janeiro de 1950, a parte ativa dos habitantes do 
Pereque, compreendendo 270 pessoas, ou 39,8% da popula- 

gao, exercia no local as seguintes atividades (dados de nosso 
inquerito): 

n.o de pessoas % s/ ocupaQoes % s/ populagao 
locals total 

pequenas culturas de 

subsistencia  176 65,2 25,9 

cultures comerciais. . . 49 18,2 7,2 
pequenas industries e co- 

mercio  27 10,0 4,0 

pesca e remo  18 6,6 2,7 

Total   270 100,0% 39,8% 

Dependendo, economicamente, dessa importante parce- 

la da populagao, encontramos 258 menores, velhos e outros 
inativos (38,1% da populagao) e 92 mulheres (13,6%), es- 

tas dedicando-se a trabalhos domesticos. Por outro lado, 5S 
individuos recebiam recursos estranhos as atividades e ao 

meio locals, provenientes de ordenados (funcionarios e em- 
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pregados em Ilhabela ou em Sao Sebastiao, aposentados, 
etc.) ou auxilios de parentes residindo fora. Significativo re- 
sultado da importancia assumida pelas pequenas culturas de 
subsistencia, ao lado das lavouras de cana de a^ucar destina- 
da a fabricagao da aguardente (culturas comerciais), e o fa- 
to de quase 3/4 da populagao encontrar na agricultura os 
recursos substanciais. Assim, 492 individuos de todas as 
idades (compreendendo os 176 agricultores que vivem de 

suas culturas (nesse numero estao incluidas 68 mulheres) e 
49 trabalhadores agricolas dos engenhos, relacionados atras, 

e mais 267 menores, mulheres que se ocupam de trabalhos 
domesticos e outros dependentes das atividades dos 225 pri- 

meiros), encontram os meios de manutengSo nas lavouras 
locals. A distribuigao destas, assim como a das principals 
ocupagoes pela area habitada do Pereque, tomando como re- 
ferencias para as ultimas as profissoes declaradas pelos che- 
fes de familia e a localizagao das habitagoes, acha-se repre- 
sentada na fig. n.0 20. Pode-se ai observar como as culturas 
de arvores frutiferas e de rogas temporarias que se praticam 
ao lado das habitagoes caracterizam os pequenos agrupa- 
mentos do "habitat". O consorcio das grandes arvores com 
as pequenas rogas de plantas rasteiras, cultivadas ao seu la- 
do ou a sua sombra, da a paisagem do povoado a sua nota 

caracteristica (v. foto n.0 72). Raros sao os habitantes da 
planlcie que nao dedicam algumas horas diarias de trabalho 
as plantas de quintal. Mulheres, velhos e creangas partici- 
pam, comumente, do entretenimento das lavouras mais che- 

gadas as casas, onde, em todos os meses do ano ha algo a 
colher: frutos, raizes de mandioca, batata-doce, canas, cafe, 
milho, etc. (foto n.0 73). Os homens responsabilizam-se, 
sobretudo, pelo trato das rogas temporarias. Poucos chefes 
de familia (8, no total) sao roceiros exclusivos "de encosta", 
isto e, possuindo nos morros proximos quadras cultivadas; 
outros (em numero de 18) dividem seus trabalhos agricolas 

entre as culturas vizinhas as habitagoes e as dos morros, 
para onde se dirigem sempre acompanhados por parceiros ou 
pelos filhos mogos. Por excegao, aparecem reduzidas exten- 

soes do mangue abrigando rogas anuais. 

Em torno dos engenhos de aguardente acha-se localiza- 

do, em maioria, o pessoal assalariado que os movimenta e 
mantem as culturas de cana dos terrenes vizinhos. Esta la- 
voura (foto n.0 74), a unica de importancia comercial pra- 
ticada no Pereque, nao se limita a cobrir extensSes de rela- 
tive destaque no sul e oeste da planicie (fig. n.0 20). E* as- 
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FOTO N.® 72 — Hogas de mandioca, pequenas culturas de cana de agucar. 
bananeiras e outras fruteiras, no povoado do Tereque, sdbre o solo seco 
da planlcie. A ilha de vegetagao mais densa, constituida por 4rvores de 
v6,rias esp^cies, envolve um pequeno agrupamento de tres habitaqoes, es- 
condendo-as no seu interior. Ao fundo, dlstingue-se a crista montanhosa 

do macigo de Sao Sebastiao. 
(Foto do autor, em Fevereiro de 1950) 

FOTO N.0 73 — Secagem de caf6t que sempre se faz em quantidades mi- 
nimas, em ;um "terreiro" junto k habitagao. A colheita meticulosa, exi- 
gida pela maturagax) irregular do frutos no clima litoraneo, 6 feita,^ nor- 
malmente, cinco a seis v^zes em um ano, sendo tarefa feminina. Identic© 
processo de secag'fim 6 praticado em outras culturas destinadas alimen- 

- 5 tagaa caigara, 
(Foto do autor, em Dezembro de 19t9)~ 
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FOTO N.0 74 — Cana destinada aos eng-enhos de fabricagao da aguar- 
dente, transportada em carro-de-boi, unico veiculo conhecido na plam'cie. 

(Foto do autor, em Julho de 1950) 

sim que se dissemina, atraves de diminutas rogas, ao lado das 

culturas de quintal e, como estas, servindo a subsistencia lo- 
cal. 

Alem da planicie, nas colinas e encostas amorreadas que 

a delimitam, aparecem diminutas areas cultivadas. Quase in- 

variavelmente constam de lavouras de cana, para a fabrica- 
^ao da aguardente, ora pertencentes aos engenhos, ora man- 

tidas por "fornecedoresV Contudo, predominam, nesse im- 
portante dominio da bacia do Pereque os habituais aspectos 
de degradagao pelo uso prolongado e intense dos solos. Gra- 

mas ao exodo da numerosa mao de obra com que contaram 
ate as ultimas decadas do seculo passadp as propriedades 
outrora cafeicultoras, assistiu-se, entretanto, a decidida re- 

constitui^ao da mata sobre largos trechos de suas superficies 

acidentadas. Assim, e possivel surpreender nos dias atuais 
a instalagao de culturas em substitui?ao a matas relativa- 
mente densas, que se reconstituirarp longamente, como no 
.exemplo da foto n.0 75. 

A distribuigao das atividades xiao agricolas^ pela area po- 

voada do Pereque, (fig. 20), assim cpmo a sua reduzicla pro- 
porgao ou freqiiente carater complementar merecem algumas 
considera95es. ^.s ocupagpes domesticas abrapgendo ^4 che- 



FOTO N.® 75 — Derrubada de mata secunddria para o plantio da rana 
de agucar. nos limites da plamcie e sobre peQuenas colinas. Neste local, 
outrdra cultivado com cafeeiros, de que alguns exemplares se conserva- 
vam atd o moment© da devastagao fotografada, nao houve culturas du- 
rante os ultimos 60 anos, de acdrdo com o depoimento de velhos mora- 
dores. Sobre as ondulagoes do esporao que se destaca na parte central ua 
fotografia, as capoeiras e capoeiroes correspondein a diferentes idades ^e 
fases da reconstituiqao da mata, numa grande propriedade do Percqud ^ 

a fazenda (hoje engenho) do morro do Espinho. 
(Foto do autor, em Julho de 1950) 

fes de familia (mulheres idosas na sua maioria) sao um dos 
sintomas do abandono da planicie. Trata-se, invariavelmente 

de familias que viram os seus membros mais capazes partir, 
geralmente para Santos, a procura de empregos. No povoa- 

do, a nordeste da planicie, aparecem, ainda, com relative des- 
taque as familias dos que vivem no Pereque com recursos- 
de qualquer forma estranhos aos quadros da vida local (or- 
denados, aposentadorias, etc.) estando figurados por peque- 

nos losangos. 

A pesca nao constitue profissao senao de quatro chefes- 

de familia. E' atividade complementar da subsistencia, de 
que participam principalmente os jovens. Apesar de existir 
no Pereque certo aparelhamento para a sua pratica, cons- 
tando de 4 arrastoes de praia e 4 redes de tresmalho, utiliza— 

das para a captura de especies migratorias como a tainha e 
o parati e 8 ranches na praia destinados a guarda de canoas- 
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e outros instrumentos de trabalho (foto n.0 76), somente 

durante curtos penodos chega a movimentar a populagao 

masculina. Tal acontece, por exemplo, por ocasiao da pas- 

sagem de cardumes de tainhas pelas aguas do canal de Sao 

Sebastiao, de junho a agosto. 

FOTO N.0 76 — Ranches para canoas e apetreehos de pesca, na praia do- 
Pereque. Ao contrdrio dos abrigos abertos que se observam na generaii- 
dade das nossas praias, os raros ranches existentes no Pereque sao com- 
pletamente fechados, precauQao que se deve aos longos periodos de inati- 
vidade das redes e embarcagoes, assim come ao fate de seus proprietd- 
rlos se encontrarem, nas horas de trabalho, d distancia da praia, ocupa- 
dos nas rogas. A direita, aparece um varal para secagem de rede de. 

pesca. — (Foto do autor, em Janeiro de 1950). 

Apesar da importancia das pequenas lavouras destina- 

das a subsistencia e do fato de exi^tirem no Pereque 4 dos 

13 engenhos de aguardente em atividade na Ilha (com a ca- 

pacidade de produ^ao de 130.000 1 anualmente), sao in- 

significantes os espagos efetivamente utilizados, tanto na pla- 

nicie, como, e principalmente, no relevo acidentado da ba- 

cia. Aquela correspondiam, em Janeiro de 1950, 84 ha cul- 

tivados (culturas permanentes de quintal 29 ha; rogas tem- 

porarias 12 ha; canaviais 43 ha); nas encostas amorreadas 

nao havia, entao, mais do que 27 ha ocupados com rogas, 

sobretudo de mandioca, milho, bananas e canas para uso do- 

mestico e mais 13 ha de plantagoes de cana de agucar cul- 
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tivados geralmente pot empregados assalariados dos enge- 
nhos. Na plamcie, portando, 32 >3% das terras sao apro- 
veitadas, sendo insignificante a utili?agao dos morros (1,3%) 

e nula a da montanha. 

Cento e onze hectares, era todo o espago cultivado de 

que os 678 habitantes do Pereque, ou, com maior razao os 

492 que dependem das lavouras locals, utilizavam realmente 
no primeiro mes do ano (epoca chuvosa em que as plantas 
das rogas se encontram, em maioria, no terreno); portanto, 
aos ultimos (populagao agrlcola) equivaliam 0,22 ha culti- 

vados, por habitante. Considerada a necessidade de rotagao 
de parte das culturas (as rogas temporarias) nos solos da 
plamcie e dos morros, dentro de uma relagao ja conhecida 
para a Ilha (v. pg. 104), que se mantem no Pereque, sao ne- 
cessaries 311»5 ha (9,5% da superficie correspondente ao total 
da baixada e morros) para assegurar a continuidade das 
atuais lavouras. A principal e negligente atividade caigara 

dispoe, assim, de consideraveis espagos no Pereque, sobretudo 
no relevo amorreado onde os aspectos atuais da utilizagao 
dos recursos do meio refletem, de um lado, a grande ativi- 
dade devastadora do passado e, de outro, o abandono do 
solo pelos cultivadores de rogas. 



CONCLUS6ES 

Na fachada oceanica da mais rica Unidade da Federa- 
gao brasileira, a regiao de Sao Sebastiao e Ubatuba, cujos 
tragos gerais analisamos inicialmente, ou a Ilha de Sao Se- 
bastiao, que constituiu o principal campo de nossas pesqui- 
sas, exibem, nos pequenos quadros locais em que se mani- 
festa intensamente a presenga humana, todos os tragos de 
arcaismo, pobreza e abandono do solo caracteristicos das pai- 
sagens rurais de decadencia. No conjunto, pequena expres- 
sao de vida economica traduz a participagao nula dessa area 
na vida moderna do Pais. 

De um lado, as escarpas montanhosas, onde a exube- 
rancia da vida vegetal mantem-se inexpugnavel, sao impor- 
tante fat or de isolamento; de outro lado, as numerosas pe- 
quenas baixadas costeiras, com solos secos, sem jamais Ihes 
faltar um curso d'agua, reunem condigoes que justificam o 
fato de abrigarem comumente os agrupamentos do "habitat" 
caigara. O relevo de morros relativamente baixos, que se in- 
terpoem entre os dois dominios, exibe, contudo, os efeitos 
mais profundos e duradouros da agao do homem. Aqui, to- 
das as modificagoes nas paisagens foram feitas com o sacrifi- 
cio do revestimento florestal e dos solos, agravando-se as 
suas conseqiiencias diante do clima chuvoso, de ntmo tropi- 
cal, caracterlstico do rebordo oriental do planalto atlantico 
brasileiro. 

Pelas manifestagoes de uma caracteristica assdciagao 
enrte os homens e os recursos do meio tropical, as condigoes 
da populagao e a vida economica atuais na Ilha de Sao Se- 
bastiao, semelhantemente ao que ocorre no acidentado lito- 
ral de que participa, destacam-se no campo e na pesquisa geo- 
grafica. Avulta o interesse da area dstudada, nao so pelos 
fatos resultantes de geral e nao conservadora exploragao do 
ambiente, como pelos ensinafhentos que a longa degradagao 
dos seus recursos naturais e capaz de siigerir. 

Com efeito, nenhuma parte da regiao revela maior huma^ 
nizagao do que a Ilha de Sao Sebastiao, em conjunto, e a 
face voltada para o canal que a separa do continente, em 
particular. ' A1 as paisagens- evidenciam, a partir da linha 
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costeira, ate os limites entre o relevo dos morros com as es- 
carpas das mais altas montanhas do literal paulista — as 
dos macigos alcalinos de Sao Sebastiao e da Serraria — os 

limites maximos atingidos pelas devastagoes da superficie e, 
em geral, a maior intensidade no uso dos recursos da terra, 
por obra de populagoes rurais relativamente densas. 

A acidentada ilha, exibindo importante faixa de degra- 
dagao, que se amplia na vizinhanga de suas minusculas pla- 
nicies costeiras povoadas, tem, entretanto, um reduzido nu- 
mero de homens, em desproporgao com a humanizagao des- 
tmidora que se evidencia na sua periferia. 

Trata-se de uma populagao decadente, a que, no estado 
atual, faltam forgas proprias para manter ou ampliar a im- 
piedosa conquista sobre os elementos naturais. fistes, aos 
poucos, estao retomando a posse de importantes porgoes da 
superficie insular, particularmente em setores onde a mudan- 
ga das atividades basicas ou o exodo de populagoes fizeram- 
se sentir. 

Apesar do seu escasso contingente humano, a Ilha de 
Sao Sebastiao pode ser considerada, em face das tecnicas de 
utilizagao do meio e sistemas de vida tendo por finalidade 
a subsistencia local, como tendo atingido a saturagao demo- 
grafica. Esta provem menos da falta de espagos, quer nas 
planicies, quer principalmente no relevo amorreado, ou de 

condigoes para o aumento da produgao basica, proveniente 
da agricultura, do que da exploragao abusiva da superficie 
que se mostrou em condigoes de abrigar culturas. 

Aos caigaras das geragoes atuais coube, contudo, parti- 
cipagao muito pequena nas transformagoes das paisagens, em- 
bora, como cultivadores e Pescadores costeiros, nao tenham 
menores aptiddes do que os seus antepassados para a destrui- 

gao do patrimonio natural, com o uso das mesmas tecnicas 
rotineiras das derrubadas e queimadas para a formagao de 
rogas. 

Perpetuando aquelas tecnicas devastadoras nos solos bas- 
tante acidentados e intensamente usados, as populagoes praia- 
nas nao cessaram de agravar os problemas da sua subsisten- 
cia. Os elementos mais ativos da populagao encontraram 
no exodo, seguido de instalagao na vida urbana (geralmente 
em Santos), uma solugao para as crescentes dificuldades lo- 
cals. A partida dos membros mais uteis tornou-se normal 
nas familias e estas freqiientemente os acompanharam. Com 
os series desfalques, que transparecem nos recenseamentos 
deste seculo, agravaram-se as relagoes entre o efetivo hu- 
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mano e os espagos cultivados. Estes tem diminuido mais 

rapidamenete do que a populagao, devido a escasses e piora 
da mao de obra local. 

A grande area alterada pela agao do homem e fruto de 

longo passado agricola: atingiu os seus limites numa fase de 

economia coniercial, a do cafe, a que sucedeu uma vida eco- 
nomica menos ativa, porem facil, quando a Ilha contava com 
maior populagao e solos menos fatigados. 

Da sucessao sobre os solos de culturas comerciais com 
produgao abundante mas precaria e de mediocres lavouras 

destinadas a subsistencia, em fases bem caracterizadas, 

subsistem os vestigios nas paisagens. A ultima dessas fases 
caracterizou-se pela inexistencia; ou pequeno interesse, de 

produtos de troca e conseqiiente estagnagao e isolamento, a 

que se viram forgadas as populagoes caigaras. O episodio 

das canoas de voga, associado a ressurreigao de velhas la- 

vouras de cana de agucar e engenhos para a fabricagao da 
aguardente, nao significaria mais do que o ultimo esforgo lo- 

cal para o reingresso na vida de relagoes das fases economi- 
cas anteriores. 

O isolamento total foi definitivamente encerrado pelo 
pequeno barco-motor pesqueiro, que intensificaria, de 30 anos 

para ca, os contactos entre as populagoes litoraneas; mas pro- 
vocaria importantes deslocamentos de populagao, acabando 

por desencadear a maior evasao do elemento local. 

Nem a pesca comercial, hoje em decadencia, nem o de- 
senvolvimento de novas fungoes — o turismo e o veraneio — 
revelaram-se criadores de condigoes estaveis, capazes de re- 

ter as populagoes ou contribuir para elevar o nivel de vida 

dos caigaras — dois objetivos que sera necessario ter em 
mira em qualquer tentativa de melhoria das condigoes 
atuais. 

No entanto, tudo parece indicar que a iniciativa de re- 

cuperagao local e regional nao podera partir senao de fora. 

A valorizagao desta Ilha que se revelou prospera no passa- 
do, visando integra-la na vida moderna, nao podera deixar 

de apoiar-se na experiencia local e no aproveitamento de van- 
tagens evidentes que possui, como a situagao entre os prin- 

cipals portos e os maiores centros urbanos brasileiros, assim 
como na existencia de um efetivo humano que, apesar de se 
achar desfalcado seriamente, ainda ocupa intensamente a 

orla costeira. Impoe-se a recolonizagao em bases cientificas; 
apoiada em novas tecnicas, sem o despreso pelas aptidoes re- 
veladas nos pequenos quadros locais^ 
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O praiano, que se adapta a novas situagoes com facili- 
dade, sera um ponto de apoio para o planejamento da recu- 
peragao economica, cuja execugao tera o efeito imediato de 
estancar a evasao dos mais capazes, ou mesmo ocasionar o 

retorno dos que nao romperam os lagos familiares ou afetivos 
com a "sua" praia. Aos inconvenientes de uma economia 

primitiva de subsistencia em que as rogas temporarias, em- 
bora encontrem justificativa, responsabilizam-se pelo desgas- 

te da maior parte da superficie cultivavel da Ilha, sera ne- 
cessario antepor bases economicas estaveis e conservado^ 
ras dos recursos naturals. 

A vocagao agncola dos solos das planicies e encostaa 

dos morros parece incontestavel e nao sera possivel exclui- 
la, nos quadros de uma nova economia regional. 

Com a adogao de novas culturas, cuja escolha so obser- 

vagoes e experiencias no terreno e consideragoes sobre os 
mercados poderao aconselhar, julgamos possivel e indispen- 
savel a reconquista dos solos dos morros, em carater perma- 
nente, com a eliminagao dos efeitos do sistema delapidador 
que subsiste. 

Aos solos fatigados pelo longo exercicio de uma ativi- 
dade exgotante, serao necessaries, certamente, corretivos. A 
falta de uma fonte permanente onde obter a materia orga- 
nica, alem das possibilidades que, por si mesma, poderia acres- 
centar, poderao conduzir a criagao, por exemplo de suinos, 

como atividade complementar. Por outro lado, a silvkul- 
tura racional encontraria campo para exercitar-se sobre as en- 
costas da Ilha, como do literal que Ihe faz face. 

Da pesca comercial, pouco se podera esperar para a me- 

Ihoria das condigoes de vida dos habitantes locais, diante dos 
novos processos que a estao libertando de bases em portos 
locais e ja determinaram a sua decadencia na Ilha. Nos 
quadros de uma nova econorrra, com bases comerciais que 
se impSem, serao necessaries transoortes maritimos e terres- 
tres eficientes, adaptados as condigoes regionais e aos produ- 
tos. Neles residira o aproveitamento de uma das maiores 
vantagens desta Ilha e fachada litoraneas: a situagao geo- 
grafica. 

Assim, se a Ilha de Sao Sebastiao, ou o litoral em que 

se acha integrada pelo meio e pelos vinculos humanos, de- 
verao participar da vida e do progress© modernos, ver ele- 
vado o nivel de vida de seus habitantes, ou possuir uma 
populagao muito maior do que a atual, todo o seu sistema 
de vida devera ser transformado. 
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