
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 
FACULDADE DE FILOSOFIA, ClENCIAS E LETRAS 

BOLETIM N.0 226 SOCIOLOGIA II N 0 1 

AZIS SIMAO 
e 

FRANK GOLDMAN 

ITANHAEM 

ESTUDO S6BRE O DESENVOLVIMENTO ECON6MICO 

E SOCIAL DE UMA COMUNIDADE LITORANEA 

SAO PAULO — (BRASIL) 
1958 



Gs Boletins da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Uni- 
-versidade de Sao Paulo, sao editados pclos Departamentos das suas 
diversas secgoes. 

Toda correspondencia devera ser dirigida para o Departainento 
respective da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras — Caixa 
Postal -8.105 — Sao Paulo, Brasil. 

The "Boletins da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da 
Universidade de Sao Paulo" are edited by the different Departamenl 
of the Faculty- 

All correspondence should he addressed to the Departament eon- 
cerned. Caixa Postal 8.105, Sao Paulo, Brasil, 

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

Reitor; Prof. Dr. Gabriel Syivestre Teixeira de Carvalbo 

Vice-Reitor: Prof. Dr. Joao Francisco Humberto Maffei 

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS 

Direfer: Prof. Dr. Paulo Sawaya 

Vice-Diretor: Prof. Dr. Antonio Scares Amora 

Secretario: Lie. Odilon Nogueira de Mattes 

CADEIRA DE SOCIOLOGIA II 

Professor: -— Dr. Fernando de Azevedo 

Assistentes: — Antonio Candido de Mello e Souza 
Ruy Galvao de Andrada Coelho 

Auxiliares de Ensino: — Azis Simao (Licenciado) 

Frank Perry Goldman (B.A.,M.A.) 





UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 
FACULDADE DE FILOSOFIA, ClENCIAS E LETRAS 

BOLETIM N.0 226 SOCIOLOGIA II N 0 1 

AZIS SIMAO 
e 

FRANK GOLDMAN 

1TANHAEM 

ESTUDO S6BRE O DESENVOLVIMENTO ECON6MICO 

E SOCIAL DE UMA COMUNIDADE LITOKANEA 

<je 

I 

CEt* 

SAO PAULO — (BRASIL) 
19 5 8 



COMPOSTO E IMPRESSO NA SECCAO GRAFICA DA 
FACULDADE DE FILOSOFIA, ClfeNCIAS E LETRAS 

DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 
19 5 8 



Fdculdade de Filosotii 
Ci^ncias t Unas 

Blblioteca Ceniral 

apresentacao 

Os autores deste trabalho ja sao bastante conhecidos para 
precisarem de qualquer apresentagao. Mas, colaboradores, — e 
excelentes a todos os respeitos, — da cadeira de Sociologia 11, 
Aziz Simao e Frank Goldman, nao gostariam, na sua benevo- 

iencia para comigo, fosse publicado o sen estudo sem que, de 
certa forma, no mesmo volume, se unisse aos sens nomes o do 
professor que foi de um deles e e amigo de ambos. Dai a ideia 

uue Ihes ocorreu de algumas palavras langadas a maneira de 
prefacio. Se, por elas, no entanto, o que se busca em geral e 
apresentar ao publico o autor de um livro, por estas, escritas a 
ultima hora, ja revistas as provas de pagina, e o contrario o que 
se da; sao eles, os seus autores, meus auxiliares de ensino, que 
me tomam pelo bra§o, para me introduzirem na construqao er- 
guida por eles, como amigos que, entrando em casa, gentilmen- 
te me convidassem a entrar primeiro.. . 

Compreendo essas atengoes. Trabalhamos juntos ha quase 
sete anos e, quanto a Aziz Simao, ja ultrapassa dez bem vivi- 
dos o nosso amavel convivio, a principio, decorrente de rela- 
goes entre mestre e discipulo, e, logo apos, em nosso trabalho 
em comum, no magisterio. Em tempo ja tao largo de convi- 

vencia, que considero um privilegio, habituei-me a querer-lhes 
e a admira-los, pela competencia na especialidade a que se con- 

sagraram, por seu amor aos estudos e a pesquisa e pela exem- 
plar dedicagao ao ensino. Sao duas vocagoes que, no interesse 
da Faculdade, nao podia deixar de atrair e prender ao Depar- 

tamento de Sociologia e Antropologia de que ja fazem parte, e 
em cujos servigos de varia natureza se integraram de tal mo- 
do, por seus dons de simpatia e participagao, que nos os senti- 

mos, como eles se sentem, comprometidos no proprio destine 
do Departamento e corresponsaveis de suas atividades, de sua 

diregao e de seus progresses. 
Em Boletim da Faculdade e o primeiro trabalho que pu- 

blicam. Mas outros de nao menor interesse e importancia ja se 
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uniram ou se juntarao brevemente a este, para aumentarem es- 
ses professores, com a prudencia que eles mesmos se impoem, 
o volume de sua produgao intelectual. De fato, o Prof. Aziz 
Simao, licenciado em Ciencias Sociais por esta Faculdade, ja 
empreendeu pesquisa de que resultou uO voto operario em 
Sao Paulo", — apresentado no I Congresso Brasileiro de So- 
ciologia que aqui se reuniu em 1954. Publicado nos Anais desse 
Congresso e, mais tarde no n.0 1 da Revista Brasileira de Es- 
r.udos Politicos, foi reproduzido em resumo (o que e muito sig- 
nificativo) nos "International Political Sciences Abstracts", da 
Universidade de Oxford. Alem de sua tese de doutoramento, 

ja em boa altura, tern em prepare "A formagao do proletariado 
em Sao Paulo", em colaboragao com a Professora Paula Bei- 
guelman, assistente da cadeira de Politica. Nao se dedicou me- 
nos ao ensino e a pesquisa o Prof. Frank Goldman, bacharel e 
mestre em Sociologia pela Universidade de Tulane, nos Esta- 
dos Unidos, em que fez seu curso de pos-graduaqao. Entre os 
estudos que ja apareceram em revistas e jornais, figuram (pa- 
ra citar apexxas algunc) "Os americanos em Sao Paulo"; "Tres 
educadores norte-americanos no Brasil" e "Uma tentativa de 
colonizaqao no litoral-sul de Sao Paulo por imigrantes oriundos 
dos Estados Unidos apos a Guerra Civil". 

O presente trabalho "Itanhaem", que teve origem num pro- 
jeto de pesquisa de treinamento, e, como indica o seu sub-titu- 
lo, um estudo sobre o desenvolvimento economico e social de 
uma comunidade litoranea. Nao entrei nele senao com a su- 
gestao ou "a escolha da unidade a ser estudada", como o foi, 
com o objetivo de "investigar as condigoes de mudanga eco- 
nomico-social de uma area que, embora limitrofe dos munici- 
pios de Santos e Sao Paulo, se mantivera ate ha pouco relati- 
vamente a margem da economia mercantil e da vida socio-cul- 
tural de tipo urbano". A hipotese que se levantou do fenome- 
no de "dupla morfologia" ou "morfolcgia sezonaria", isto e, de 
uma estrutura submetida a variagoes de estagao (vida de ve- 
raneio e vida normal) foi logo rejeitada, nos primeiros contac- 
tos com o pequeno e pitoresco agrupamento urbano. Nao seria, 
porem, necessario dizer que acompanhei de perto o planeja- 
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mento e a realiza^ao dessa pesquisa, trocando ideias com os 
dois professores encarregados de projetar e realizar o traba- 
iho, com a participagao de estudantes, escolhidos e convocados 
para fazerem o treinamento, e que revelaram, desde a fase 
micial, gosto e aptidoes para investigaQoes sociais. 

Depois de breve introdugao, em que se expoem as origens, 
o piano, as tecnicas adotadas e os resultados da pesquisa, e que 
prima pela clareza e precisao, comega o estudo monografico 
por uma reconstituigao historica de Itanhaem, nas tres fases 

caracten'sticas de seu desenvolvimento economico (o cafe, o ba- 
nanal e o turismo) e no processo de mudanga socio-cultural por 
que passou a comunidade. A analise das antigas e das atuais 
condigoes de vida do nucleo urbano, por observagoes diretas da 
realidade social, desdobra-se, com a mesma objetividade e se- 
guranga, pelo segundo e terceiro capitulos, a que se seguem, 
bem formuladas, as conclusoes principals. A reconstrugao his- 

torica e de Aziz Simao e a pesquisa de campo, que se realizou 
ha cinco anos ou de 1952 a 1953, esteve a cargo de Frank Gold- 
man e de seu grupo de pesquisadores, todos, como ja se decla- 

rou, estudantes de Ciencias Sociais, tendo-se incumbido ambos 
da elaboragao dos dados. Alem de ser mais uma prova das pos- 

sibilidades, do alcance pratico e cientifico e dos resultados da 
associagao sistematica do ensino e da pesquisa, a colaboragao 
de alunos em trabalhos de campo, sob tao esclarecida orienta- 
gao, e um dos valores dessa excelente monografia sobre Ita- 
nhaem . Nao sbmente representa ela "uma contribuigao aos 

modelos de estudos de comunidade que se fazem no Brasil", 
conforme dizem seus autores, como tambem abre perspectivas 
e esperamos seja um convite e estimulo a novas monografias de 

aldeias, vilas e cidades. E' todo um mundo a explorar, no vasto 
dominio de estudos e pesquisas sociologicas e antropologicas. 

Ao terminar a leitura destas paginas em que se concentra 
e se desenvolve a analise demografica, economica e social da 
antiga vila de Itanhaem, acudiram-me a lembranga as palavras 
com que C. Bougie remata um dos seus estudos magistrals. Pa- 
ia responder a pergunta sobre "o que e sociologia", ele come- 

por imaginar uma pequena cidade, a que, "para fixar as 
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ideias", batiza com o nome de Saint-Pol. Ele a percorre com 
olhos de ver e habituados a observar, examinando-a sob os mais 
diversos aspectos; investiga-lhe os fenomenos socio-culturais; 
coloca-se, para analisa-la, em varios pontos de vista, — geogra- 
fico, demografico, economico e sociologico, levanta e discute 
problemas; tece uma serie de consideragoes a proposito de ques- 
tdes que reputa essenciais, e conclui por esta observagao, que 
se ajusta a trabalhos desse tipo, quando elaborados sobre a ba- 
se de pesquisa, metodicamente conduzida e, por isso mesmo, 
sem desvios da realidade: ''A bem dizer, se tivessemos de Saint- 
Pol um igual conhecimento, nao possuiriamos toda a sociologia? 
"Se eu soubesse alguma coisa a fundo, diz Claude Bernard, sa- 
beria tudo". Esforcemo-nos, pois, por conhecer a fundo nossa 
pequena cidade, e a sociologia vivera". 

Poder-se-ia estranhar que, tendo sido criada a cadeira de 
Sociologia II ha quinze anos e contando, desde sua fundagao, 
com colaboradores de primeira ordem, seja este o seu primei- 
10 Boletim. Mas sob essas aparencias, encobre-se uma reali- 
dade que conforta e e precise destacar, Pois, nesse periodo, o 
professor da cadeira, seus assistentes e auxiliares de ensino e 
de pesquisa, tern desenvolvido, todos eles, atividade intensa e 
fecunda, de que resultou produgao ja volumosa, publicada em 
livros e revistas especializadas, nacionais e estrangeiras. losses 
trabalhos de uns e outros nao podiam, porem, esperar, para se- 
lem publicados, que chegasse a sua vez, — hora sempre tardia 
que reservam a cada Boletim oficinas graficas, como as de nos- 
sa Faculdade, extremamente uteis e prestadias, mas sobrecar- 
regadas de material proveniente de grande numero de cadei- 
ras. Por essa e outras razoes, ensaios e obras minhas e traba- 
lhos de alto nivel, como os de Antonio Candido de Mello e Sou- 
za, de Florestan Fernandes, antigo assistente desta cadeira e 
atualmente professor de Sociologia I, de Rui Coelho e outros, 
tern sido publicados em revistas, em Anais de Congresses ou 
em volumes langados por empresas editoras diversas. A pro- 
augao, portanto, existe, e conhecida de todos e digna de se des- 
tacar nao so do ponto de vista quantitative como tambem (com 
referencia aos outros) pelo seu alto teor cientifico, mas, — o 
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que somos os primeiros a lamentar, — fora da importante cole- 
cao de Boletins da Faculdade que atinge com este o numero 
226, ja bastante elevado para denunciar o exito da iniciativa e 
a sua aceitagao. 

Fernando de Azevedo 





INTRODUgAO 

fiste trabalho teve origem num projeto de pesquisa de treina- 
mento, executado pela Cadeira de Sociologia II, gracas a recursos 
financeiros postos a nossa disposicao pelo Centre de Pesquisas Cul- 
turais da Universidade de Sao Paulo. A escolha da unidade estu- 
dada foi feita pelo Catedratico Prof. Fernando de Azevedo, tendo 
em vista investigar as condigoes de mudanca economico-social de 
uma area que, embora limitrofe dos municipios de Santos e Sao 
Paulo, mantivera-se, ate ha pouco, relativamente a margem da eco- 
nomia mercantil e da vida socio-cultural de tipo urbano. 

Nestas duas ultimas decadas, o crescimento demografico, ur- 
bano e industrial do Estado de Sao Paulo, particularmente da Ca- 
pital, intensificou a especializacao na agricultura, como decorren- 
cia do alargamento do mercado, e incrementou o movimento de re- 
curso ao ocio fora da paisagem habitual, criado pelo estilo de vida 
citadino. Gragas a um ou a ambos os fatos, varios trechos da costa 
maritima conheceram nova fase de prosperidade economica e cres- 
cimento social. Propusemo-nos tentar a investigagao desse processo 
em uma area onde, ao lado da agricultura especializada, desenvol- 
ve-se o veraneio, sobre o qual nao se empreendeu, ate agora, ne- 
nhum ensaio de analise que permitisse por em evidencia as con- 
dicoes de fatdres que o expliquem socioldgicamente. 

Itanhaem, ja estudada do ponto de vista geografico pelos Profs. 
Euripedes Simoes de Paula e J. R. de Araujo Filho, oferece, como 
unidade de investigagao, a vantagem de representar uma fase do 
desenvolvimento da exploracao de recursos naturais, cujo conheci- 
mento, com referencia a outras areas, como Santos e Sao Vicente, so 
pode ser obtido indiretamente, por via historica. Ao estuda-la do 
ponto de vista sociologico, julgamos conveniente analisar sua for- 
magao e evolugao economico-social, com o fim de: 

1   Saber se influencias internas tiveram alguma fungao dina- 

mica importante na transformagao da comunidade, 
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2  Evidenciar o processo pelo qual se fazem sentir as influen- 

cias externas que ligam a area a um mundo social mais vasto. 

De tais interesses teoricos, que presidiram a escolha da unida- 
de de investigacao, fomos levados a seguinte hipotese diretriz do 
trabalho: considerar a comunidade em termos de condicoes e fa- 

tores economicos que permitam explicar, morfologica e funcional- 
mente, a constituigao estrutural e a evolugao socio-economica da- 
quele grupo demografico. Isto em vista, a reuniao de material de- 
veria ser feita pela combinagao de certos desenvolvimentos da pes- 
quisa de campo com a reconstrucao historica. A pesquisa de cam- 
po concentrou-se em aspectos da demografia, formas de ocupa^ao 
do solo, de subsistencia e organizagao social, estilos de vida e es- 
feras de convivencia mutua das populagoes fixa e flutuante. A 
consecugao da coleta de material se fez especialmente em 3 niveis: 
observa^ao direta de situagoes; inquerito sociologico (social sur- 
vey) da area; e emprego de questionarios e entrevistas informais. 
A reconstrucao historica, tendo em vista aqueles mesmos aspectos, 
abrangeu as fases caracteristicas e o desencadeamento do proces- 
so de mudan^a da vida economica e social em Itanhaem, conside- 
rando as situagdes de afastamento e integragao com referencia aos 
quadros do literal e do Estado. 

A pesquisa de campo, realizada em 1952-1953, esteve sob a 
diregao de Frank Perry Goldman; a reconstrugao historica, de Aziz 
Simao, cabendo a ambos a responsabilidade do planejamento do 

trabalho, interpretacao do material e apresentagao dos resultados. 
No treinamento de pesquisa participaram os seguintes estudantes: 
Ana Maria Adamo, Atsuko Haga, Rosa Rosemberg, Eunice Ribei- 
ro, Carmem Kuchembuch, Yukio Kitahara, Yolanda Santos e Leila 
Athie. 

Os resultados da analise realizada nao cobrem, certamente, 
todos os aspectos abrangidos pelos estudos etnologicos e sociologi- 
cos de comunidade. Semelhante proposito nao cabia, naturalmen- 
te, no modo por que julgamos dever enfocar a unidade de inves- 
tigagao. No entanto, mesmo assim, este trabalho representa uma 
contribuigao aos modelos de estudos de comunidade que se fazem 
no Brasil. De modo especial, contribui para o conhecimento dos 
aspectos dinamicos do dessnvolvimento economico e social de co- 



ITAXHAKM 13 

munidades em situa^ao analoga a de Itanhaem, gragas a difusao da 
ja referida forma de disposicao do ocio. A isto chegamos, diante dos 
resultados gerais do ensaio, os quais enfim nos permitem dizer que; 

1 — A hipotese diretriz estabelecida revelou-se adequada e fru- 

tifera com referencia aos nossos propositos; 

2 — As tecnicas de investigagao escolhidas possibilitaram reu- 

nir os dados empiricos necessaries a analise e conduzir a pesquisa 
a seus fins teoricos. 

De outro lado, tais resultados oferecem base empirica e teori- 
ca para a formulagao de novas hipoteses e sugestao de novas areas 
de pesquisa. Em particular, mostram ser conveniente considerar as 
comunidades brasileiras da perspectiva historico-social de areas su- 
ficientemente amplas — regional ou inter-regional, estadual ou na- 
cional —; e tratar a organizacao e a evolugao da unidade investiga- 
da em termos da influencia das condicoes de desenvolvimento eco- 
nbmico-social do quadro inclusive. 

Finalizando, expressamos mais uma vez nossos agradecimentos 
ao Prof. Fernando de Azevedo, aos citados alunos e a quantos, de 
uma e outra forma nos auxiliaram em nossa tarefa. 





I 

O CAFE, O BANANAL E O TURISMO 

No literal paulista, a serra renteia a costa sinuosa ate a area 
vicentina e recua depois, deixando vasta porgao de terras alagadi- 
gas entre suas fraldas e a extensa praia retilinea, entremeada de 
longe em longe por pequenos morros. Neste ultimo trecho, da pon- 
ta do Itaipu a barra do rio Itanhaem, alonga-se a Praia Grande, 
por cerca de 50 quilometros, quase interrompida em seu ponto me- 
dio pela serra do Mongagua. Para alem do rio, situam-se a Prai- 
nha e a praia do Meio, delimitadas por pequenos morros, depois 
dos quais se estendem os 30 quilometros da praia de Peruibe ate 
a Serra dos Itatins (1). Ao fundo desta linha mantima, "um vas- 
to arco formado pela serra do Paranapiacaba, cujas extremidades 
nordeste e oeste sao dadas respectivamente pelos pequenos maci- 
cos de Mongagua, Bananal e Laranjeira", circunscreve a baixada do 
Itanhaem que "atinge, em sua maior reentrancia, apenas 17 quilo- 
metros de profundidade, em linha reta". A regiao, resultante de um 
recuo do mar, com grande parte das terras ainda nao consolidada, 
apresenta uma vasta rede de rios, canais, lagoas e pantanos, das cer- 
canias do mar ao sope da serra. Nela, o Itanhaem, formado pelo 
Branco da Ccnceicao e pelo Preto, centraliza aguas brotadas na ser- 
ra e na baixada, constituindo a maior bacia do litoral paulista, de- 
pois da Ribeira do Iguape. Na longa e estreita faixa da orla mari- 
tima, estendem-se praias, restingas e dunas, intervaladas num e nou- 
tro ponto por outeiros e costoes. Ai, no solo arenoso, domina o jun- 
du, cerrado, intrincado de arbustos e arvores retorcidas. Nos outei- 
ros, a vegetaqao apenas chega a capoeiras ralas. Para alem do jun- 
du, na extensa baixada, que toma quase toda a superficie da regiao, 

sobrelevam, entre lagoas e alagados, terrains de sedimentaqao ma- 

(I) Cf. J. R. Araujo Filho, A Baixada do Rio Itanhaem. 1950, sobre os aspectos 
geograficos aqui indicados. 
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ntima, esporSes da sarra e morros isolados. Ai, densa nas escarpas 
e com clareiras na baixada, ergue-se a floresta atlantica. 

Foi na praia de Peruibe que, entre 1532 e 1533, apos ter fun- 
dado Sao Vicente, MArtim Afonso estabeleceu a segunda povoa^ao 
de sua Capitania: Sdo Joao Batista (2). Habitada por colonos e 
indios reduzidos, o povoado recebeu, em 1559, os jesuitas, que all 
ccnstruiram o edificio para igreja e colegio. Dez anos antes, a mar- 
gem esquerda do rio Itanhaem, cuja barra dava entrada a embar- 
cacoes, ja se havia estabelecido uma feitoria agricola. A feitoria 
tornou-se povoacao, recebendo colonos de Sao Joao Batista e de 
Sao Vicente que fugiam da luta com os Tamoio, e foi erigida Vila 
em 1556. Com o litigio sobre o territorio de Sao Vicente, recla- 
mado pelos herdeiros de Pero Lopes e de Martim Afonso, estes em 
1624 estabeleceram a sede de sua Capitania em Itanhaem e, em 
1654, os frades franciscanos edificaram um convento sobre o ou- 
teiro, onde havia uma capela devotada a N. S. da Conceicao. Ita- 
nhaem teve alguma prosperidade como centro administrative, re- 
ligioso e agiicola, na pobre fase litoranea e canavieira da econo- 
mia colonial paulista, ate que as bandeiras, a mineracao e as terras 
mais ferteis do planaito atrairam as "principals familias do lugar. Os 
nobres, descendentes de Martim Afonso, retiraram-se da Vila logo 
que esta perdeu seus foros de Capitania. As principals autorida- 
des e mor parte da populacao de seu extenso municipio deixaram 
Itanhaem. Os engenhos, os sitios de escravatura foram abandona- 
dos, porque nesse tempo comecaram a surgir com mais vantagem 
os futuros municipios de serra acima. Em 1709, separava-se a Ca- 
pitania de Sao Vicente da do Rio de Janeiro. Em 1711, Sao Paulo 
passa a categoria de Cidade com o titulo de Capitania de Sao Pau- 
lo, afluindo para ah quase todo o elemento que constituia o pro- 

gresso das Vilas do litoral" (3). Seus habitantes, circunscritos a 
uma precaria economia de subsistencia, achavam-se, pelos meados 
do seculo XVIII, conforme documentos da epoca, "faltos de todo 

^>ara a historia da Vila de Itanhaem cf BennHit^ a n.. 1895, A Capitania de Itanhaem, 1915; e Primitivos Aide*0 •' f. de Itan^a^m' 
mansos de Itanhaem, 1905. deamentoe mdigenas e Indies 

(3) Benedito Calixto, op. cit., 1895. 
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o necessario para as comunidades da vida, ate do proprio susLen- 
to" (4). 

Pelos fins do seculo, porem, o cafe chegou ao literal, e gal- 
gando a serra, como o colono e a cana, tomou o vale do Paraiba 
e alcancava as primeiras terras do oeste no comeco do seculo XIX. 

A costa maritima teve entao um pequeno periodo de prospe- 
ridade agricola e comercial. Em 1836 (5), seu trecho norte pro- 
duzia para o mercado principalmente cafe, acucar, sguardente, fu- 
mo, arroz, farinha de mandioca, telhas e loucas. Ubatuba e Sao 
Sebastiao tcrnaram-se os portos do vale do Paraiba e Santos con- 
centrava o comercio maritimo do oeste, cuja via para o mar vinha 
sendo melhorada desde o fim do seculo XVIII. Aqueles dois pri- 
meiros municipios e o de Vila Bela constituiam a zona cafeeira ii- 
toranea, cuja producao elevcu-se consideravelmente em menos de 
20 ancs, passando de 80 para 300 mil arrobas de cafe entre 1836 
e 1854 (6). No extreme literal sul da Provincia, Iguape e Cana- 
neia surgiram como centres de comercio e zonas produtoras de ar- 
roz e algum cafe. 

Apenas Itanhaem nao participou deste surto economico. A 
grande lavoura, tendo pela frente vastas terras ferteis e mais ade- 
quadas a cafeicultura, e tendo o comercio melhores vias, deixaram-na 
quase isolada: diante do mar por sua barra, que so dava "entrada a 

pequenas embarcaqoes" (7); diante do planalto pelo "paredao do Pa- 
ranapiacaba, num dos pontos de mais dificil acesso" (8); diante de 
Iguape e Cananeia, pela "parte mais agreste e inculta" (9) do lite- 
ral; e diante de Santos, pelo precario caminho da praia, intransi- 
tavel por veiculos durante a mare alta, sem ponte sobre o canal 
que da para Sao Vicente. 

Em 1836, de seus "pequenos sitios a margem do mar e rios" 
(10), sairam para o mercado apenas 4 arrobas de cafe e, em 1854, 

(4) Oficios do Cap. General Morgado de Matous (1765), em Documentos Interessantes, 
V. XXII. 

(5) Para os dados referentes a 1836, cf. Daniel Pedro Muller, Ensaio de um Quadro 
Estatistico da Provincia de Sao Paulo, 1923. 

(6) Para os dados referentes a 1854, cf. J. J. Machado de Oliveira, Quadro Esta- 
tistico da Provincia de Sao Paulo, 1855. 

(7) D. P. Muller, op. cit., p. 82. 
(8) J. R. de Araujo Filho, op. cit., p. 13. . j r. l 
(9) B. Calixto, Os Primitivos Aldeamentos Indigenas e Indtos Mansos de ItanhaSm, 

1905, p. 502. 
(10) D. P. Muller, op. cit., p. 132. 
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a Camara declara nao haver, no municipio, fazendas daquele pro- 
duto, nem de acucar, nem de gado. 

No decurso da segunda metade do seculo, o litoral, com ex- 
cegao de Santos, entrou em decadencia agncola e comercial. Ja ao 
tempo de sen florescimento, ocupou lugar secundario na economia 
cafeeira, com uma lavoura onde a cana era plantada em "promis- 
cuidade com o cafe" (11). De sens 10.221 Km-, 2.616 constituiam 
sua zona cafeeira, que produziu, segundo os citados computos, res- 
pectivamente 14 e 6% da colheita da Provincia. Com superficies 
menores — metade e ainda menos —, alguns municipios da gran- 
de area cafeicultora tiveram, nas mesmas datas, igual ou maior pro- 
ducao. De outra parte, seus canaviais, que em 1836, tinham posto 
no mercado 4 mil arrobas de acucar, representando 1% da pro- 
dugao provincial, limitavam-se, em 1854, a fornecer algumas cen- 
tenas de pipas de aguardente. Em queda, a producao de cafe do 
literal norte passou, a partir de 1886, a girar em torno de 10 mil 
arrobas, enquanto seus portos perdiam o comercio com a constru- 
cao das estradas de ferro que partem de Sao Paulo para Santos e 
para o Rio de Janeiro. 

A decadencia nao tocou fundo apenas a lavoura cafeeira, mas 
toda a agricultura litoranea, cuja area cultivada, ja insignificante 
em 1905, quando nao ia alem de 1.500 alqueires, no trecho norte, 
e a 4.000 no sul, reduziu-se, em 1920, a cerca de 300 e de 3.000 
alqueires nas referidas zonas (12). Engenhos foram abandonados 
por seus proprietaries; parte da populagao, especialmente do trecho 
norte, transferiu-se para outros municipios; e o litoral, com exce- 
gao de Santos, transformou-se em area de desergao (13). Enquan- 
to em Santos a populacao elevou-se de 16.000 para 100.000 habi- 
tantes, entre 1886 e 1920, no trecho sul, apenas de 27.000 para 
60.000 e, no norte, de 21.000 para 27.000. Para esta situagao no 
crescimento da populagao contribuiram nao so o citado exodo, co- 

(11) J. J. Machado de Oliveira, Quadro Estatistico de Alguns Estabelecimentos Rurais, 
1855. 

(12) Cf. J. F. Camargo, Crescimento da Populacao do Estado de Sao Paulo e seus 
Aspectos Economicos, 1952. E' de nossa responsabilidade a reorganiza?ao dos dados 
segundo o zoneamento que adotamos. 

(13) Cf. Maria Conceic:ao Vicente de Carvalho, Santos e a Geografia Humana do Litonal 
Paulista, 1944, pg. 82; 
A. Paulino de Almeida, "Usos e Costumes Praianos", Revista do Arquivo Muni- 
cipal, 1945; E. Willems e Gioconda Mussolini, Buzios Island, 1952; e Gioconda 
Mussolini "Aspectos da Cultura e da Vida Social no Litoral Brasileiro", Antropo- 
logia, 1953. 
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mo ainda as condicoes sanitarias e dieteticas em que vivia a popu- 
lacao. Com referencia a Itanhaem, acusam os censos um aumen- 
to de populacao, naqueles 30 anos, de 2.741 para 4.227 habitantes, 
enquanto que indicam uma queda das areas cultivadas, de 400 al- 
queires, em 1905, para 132, em 1920. 

Em resume, falharam duas vezes em 4 seculos as tentativas 
de desenvolvimento do sistema de plantagao tropical no litoral pau- 
lista. Contrastando com o interior, onde a grande lavoura, atraindo 
crescente numero de capitais e bracos, tomou sucessivamente as 
areas que Ihe eram marginais, na costa, as incipientes plantacoes li- 
mitaram-se a uma pequena faixa proxima do mar e definharam, sem 
condicoes de se expandir pelas terras mais altas do Paranapiacaba e 
pela baixada alagadica do Itanhaem. 

A terceira tentativa de estabelecimento da agriculture de fins 
comerciais foi realizada neste seculo, com o cultivo de banana, de 
arroz e de cha. Estes dois ultimos produtos tern sido cultivados no 
extremo do litoral sul, no vale da Ribeira do Iguape. A bananeira 
encontrada por todo o pais, tern tido sua maior zona no trecho da 
costa que vai do Estado do Rio ao de Santa Catarina (14). 

A regiao de Santos e Sao Vkente, com seu clima quente e 
umido, varzeas recortadas e canais e rios navegaveis, porto e fer- 
rovia, ofereceu otimas condicoes de pjroducao e comercio para 
uma nova especie de banana, vulgarmeme chamada nanica, cujas 
mudas foram trazidas das Canarias na ultima decada do seculo 
passado. Ali, entre 1905 e 1911, o numero de touceiras de banana 
subiu de 1 milhao para mais de 3 milhoes e Santos comegou a ele- 
var-se ininterruptamente no quadro nacional dos portos exporta- 
dores da fruta, entao encabecado por Florianopolis e Paranagua. 
Nas remessas do Brasil para o Prata, que se elevaram de 1.800.000 
para 2.500.000 cachos de banana entre 1906 e 1912, a parte de 

Santos subiu de 12 para 46%. Com o crescimento do mercado 

(14) Sobre a cultura c o comercio da banana no litoral paulista, cf. C. Vicente de Car- 
valho, op. erf., e Araujo, op. erf., e este em particular no que se refere a bana- 
nicultura na regiao de Itanhaem. 
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externo e interno, os bananais avancaram nestes ultimos 30 anos, 
por terras ainda incultas de outros municipios litoraneos e pas- 
saram a fornecer anualmente 90% dos 6.000.000 de cachos ex- 
portados pelo Brasil, alem das remessas para a regiao da Capital. 
Circunscrito a Santos, Sao Vicente e Guaruja, ate o segundo quar- 
tel deste seculo, os bananais rumaram dai por diante para o nor- 
te, florescendo em Caraguatatuba, e em maior quantidade para 
o sul, onde tomaram as margens do Itanhaem e sens tributaries, 
seguiram a ferrovia ate Juquia e despontaram na regiao de Igua- 
pe e Prainha, ao lado dos arrozais e culturas de cha. Essa lavou- 
ra ja deveria preencher, em 1940, cerca de 15.000 alqueires, dos 
30.000 cultivados no literal, conforme estimativa que fazemos, 
descontando desse total 15.000 alqueires ocupados por ouftras 
planta^oes, em especial pelo arroz e cha na Ribeira de Iguape (15). 

As primeiras plantacoes em Itanhaem, foram estabelecidas as 
margens do rio Branco, em 1927, 12 anos apos a ruptura do rela- 
tive isolamento da regiao. O trem, que subira a serra em 1867, sb- 
mente depois de ter estendido 6 mil quildmetros de ferrovia no 
planalto, seguindo os cafezais, passou a correr por 100 quildmetros 
da costa sul. Em 1915, partindo de Santos para alcancar Curitiba, 
atravessou o municipio de Itanhaem, marginando a Vila, e se de- 
teve ate hoje em Juquia. Um documento de 1920, observava que a 
"estrada de ferro tern transformado ou vai ainda transformando 
tdda essa regiao; e as excelentes terras de cultura. . . poderao ser 
agora utilizadas como merecem. A pescaria tambem tern que lu- 
crar, pois o transporte de peixe fresco para Santos torna-se facil. 
A estrada de ferro trara outros progresses, especialmente para 
Itanhaem que possui todos os elementos para tornar-se uma estagao 
balnearia importante" (16). 

A ferrovia, porem, nao constituiu desde logo, e por si so, fa- 
tor bastante para incrementar a abertura de grandes lavouras nu- 
ma regiao ate entao largada a margem do movimento econdmico. 
O alto preco do cafe e os progressos da industria e do comercio 
retinham capitals e mao de obra, ao mesmo tempo que a situagao 
da bananicultura nao exigia ainda novas terras. Sdmente quan- 

(15) Cf. J. F. Camargo, op. cit., Vol. Ill, Tabela 102. 
(16) Comissao Geografica e Geologica do Estado de Sao Paulo, Explora<;ao do Litoral, 

1920, pg. 7. 
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do se verificou. conccmitantemente, a queda da producao das velhas 
plantacoes, a ampliagao do mercado consumidor da banana e o 
abalo do eixo monocultor da economia agricola, com a crise cafeei- 
ra de 1930, antigos e novos bananicultores iniciaram a corrida 
pax^a as terras de Itanhaem. A fertilidade do solo compensava sa- 
tisiatoriamente a deficiencia e o custo do transporte ferroviario, cujo 
rnelhoramento nao se fez de pronto, como esperavam os pionei- 
ros da banamcultura naquela regiao (17). Ao contrario, o desen- 
volvimento da agriculture e que promoveu o rnelhoramento do tra- 
fego ferroviario, fluvial e maritimo. A via ferrea, percorrida duran- 
te muito tempo por um unico comboio, e atualmente trafegada 
por 5 composigoes, das quais 2 servem o trecho de Santos a Itanha- 
em e 3 toda a regiao ate Juquia. O atual movimento de carga por 
esta via acha-se expresso pelo numero de tonelagens carregadas: 
em 1952, apenas na estagao de Itanhaem foram carregadas 17.500 
toneladas de mercadorias, principalmente de bananas. 

O trafego pela praia foi grandemente facilitado pela constru- 
gao da ponte pensil que ha 30 anos liga a ilha de Sao Vicente a 
Praia Grande, e pela ponte sobre o corrego que desagua ao lado da 
serra do Mongagua. Atualmente, quando o areal nao se torna 
folo e alagadigo com a mare montante, 8 a 10 caminhoes traba- 
Iham diariamente no transporte de banana para o pbrto de Santos. 

Os caciios de banana sao levados das plantagoes, no interior, 
ate a praia, em bateldes, ou transportados em embarcagoes de al- 
to mar diretamente para bordo dos navios no porto exporlador. 

Esses barcos, com capacidade de 100 toneladas, vem sendo utiliza- 
dos desde 1931 (18). Pelo rio trafegam comboios de bateldes, 

lebocados por barcos a motor e embarcagoes que medem^ aproxi- 
btiadamente, 25 metros de comprimento, 4 de largura e 3 de altura, 

Possuindo 2 poroes e tendo capacidade de receber cargas no con- 
ves (19). 

Itanhaem tornou-se o grande municipio produtor de bana- 
ns, eJevando-se o numero de suas touceiras em frutificagdes de 
I-000.000 para 1.500.000 no periodo de 1944 a 1949 e atingindo 

t1?) A ferrovia, construida pela Companhia Inglesa Southern Sao Paulo Railway, que 
a mantinha sem novos melhoramentos, passou para a propriedade do Estado, em 

Qg, 1928, sendo incorporada a Estrada de Ferro Sorocabana. 
■ Araujo Filho, op. cit., p. 62. 

Conforme observamos no rio Branco. 
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a quase 2.300.000 em 1954; ac que se pode ainda acrescentar 
mais 350.000 touceiras do antigo distrito de Itariri, elevado a 
municipio em 1949 (20). Em todo o seu territorio as atividades 
agncolas concentram-se no trato dcs bananais, nao tendo ali pe- 
netrado ate o memento nenhuma outra grande lavoura. A cul- 
tura do arroz, iniciada em 1922-23, por algumas famiiias japo- 
nesas, no curso medio do rio Branco, foi destruida por uma das 
grandes enchentes que ccasicnou a morte de parte dos agricu!- 
tores e a retirada dos scbrevivenies (21). Entre 1944 e 1951, 
enquanto a area tcmada pelas bananeiras elevou-se de 1.600 pa- 
ra 3.648 hectares, a ocupada pelas demais culturas reduziu-se 
de 644 para 38 (22). Verifica-se pcis, que o desenvoivimento 
da lavoura nesta regiao se fez inteiramente a custa de um tipo 
de "agricultura comercial" que, como acentua Araujo Filho, in- 
clui-se, por suas finalidades e forma de produgao, no sistema de 
plantagoes ocorrentes nos tropicos, de que sao exemplos os cacauais 

da Baia e os bananais das Antilhas (23). A especializacao agricola 
tern sido praticada em tal grau que, nos "sitios de banana", nao 
sao fornecidas terras aos trabaihadores para pequenos plantios, 
como accnte:e nas fazendas de cafe do planalto, sendo adquiridos 
fora do municipio os gensros necessarios ao abastecimento do pes- 
scal. Os grandes bananeiros "nao querem nem saber de outras 
plantas" em suas terras, disse-nos um informante. E nos bananais 
que visitamos, no curso do rio Branco, nao encontramos plantagoes 
de cereais, nem gado. 

O maior contingente de trabaihadores agricolas acha-se ao 
servipo da bananicultura. Dos 4.024 habitantes da zona rural re- 
censeados em 1950, estimamos em 1.000 os ocupados naquelas 
plantasoes, dando-se de 30 a 40 trabaihadores para cada 100.000 
touceiras, conforme indica Araujo Filho. 

A ^ananicultura tambem contribuiu para o aumento da popu- 
lacao urbana fixa, que triplicou em 15 anos, passado de 668 habi- 
ta; tee, em 1934, para 1.781, em 1940, e a 2.331 em 1950. Embo- 
ra a r ioria dos bananicultores nao residam no municipio, as em- 

(20) Dados fomecidos diretamente pelo Departamento de Estatistica de Sao Paulo. 
(2 ) C". Araujo Filho, op. cit., p. 61. 
(22) Dados fomecidos diretamente pelo Departamento de Estatistica do Estado de 

Sao Paulo. 
(23) Of. Araujo Filho, op. cit., p. 37. 
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presas agricolas tem sido um dos promotores do aumento do pes- 
soal ali ocupado no ccmercio, nos transporles e nos servipos publicos. 

Ccntudo, o grande fator daquele crescimento demografico foi 
o progressive alargamento do ecumeno turistico litoraneo, aberto 
no fim do seculo passado em Sao Vicente, onde entao se assinalava 
a presenca de "numerosa camada de povo oscilante para os banhos 
salinos" (24) . 

O enriquecimento de familias nacionais e estrangeiras na la- 
voura, comercio e industria, as vilegiaturas na Europa e as pres- 
cripoes medicas possibilitaram e difundiram o habito de se esta- 
giar no literal. O numero de pessoas que descia do planalto para 
as praias abriu novo campo de inversao de capilais, ja antes da 
primeira guerra mundial. Em 1912, Santos, alem dos hoteis de seu 
centro comercial, contava com 4 grandes estabelecimentos balnea- 
ries e muitos chales de turistas; e no Guaruja inaugurava-se um 
grande hotel com cassino, que passou a ser um dos centros de re- 
creio de grande numero de pessoas nacionais e estrangeiras, ocupan- 
tes dos mais altos status economicos e sociais da sociedade paulis- 
tana (25). O movimento turistico veio aumentando ininterrupta- 
merdo na medida em que se intensificava o aumento demografico 
e a concentrapao urbana no Estado, progrediam os meios de trans- 
portes e se processavam modificapdes no regime de trabalho e nas 
formas de disposipao do ocio. Nesta ultimo decada, a descida para 
as praias, per dias ou semanas, tem assumido o aspecto de migra- 
pao tempcraria, mais ou menos densa, segundo a epoca do ano. 
Um des indices desse fato e o movimento de veiculos na via An- 

ch;eta, por onde transitaram, em media diaria, 2.700 carros de 
passeio e 667 onibus, no mes de marpo de 1949, e, em julho do 
uiesmo ano, epoca mais preferida pelos turistas, 3.217 carros e 
660 onibus (26). 

A integrapao do habito de veranear no comportamento de ca- 
madas cada vez maiores da populapao, como resposta a situapdes 
ae vida especificamente urbana, tornou-se possivel precipuamente 
Pela elevacao de rendas e vencimentos obtidos por crescente nu- 

f ^ Ajmariaque do Estado de Sao Paulo} 1851, p. 727. (25) Cuia do Estado de Sao Paulo, 1912, pp. 90-103. Dos hoteis citados por esta fonte, 
a nda existem em Santos o Parque Balneario, o Palace e o Internacional; no 
Guaruja, o edificio do Hotel de La Plage. 

^ Segundo Censo Geral de Trafego, 1949. 
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mero de individuos; pela organizaQao de excursoes e instalagao de 
colonias de ferias, por parte de a?socia(:6es profissionais, recreati- 
vas e assistenciais; pela concessao, por forga da lei, de fenas anuais 
pagas aos trabalhadores assalanados urbanos; pelo aumento de 
veiiculos de transporte, individuals e coletivos; pelo grande surto 

da industria da construcao civil e facihdades de compra apresen- 
tadas pela oferta no comercio de imoveis. Entre os anos de 1935 
e 1940, cumeccu a intensificar-se a freqiiencia de novos grupos de 
turistas nas praias de banhos, entre os quais se conta boa porcao 
de pesscas de pequeno status economico e social (27). Em 1945, 
Santos possuia 162 hoteis e pensoes, onde se registrararn 104.484 
entradas de hospedes, elevando-se em 1950, o numero daqueles es- 
tabelecimentos a 273 e o de entradas a 150.000 (28). Acrescen- 
tando-se a esse numero o de turistas alojados em outros locals — 
casa propria ou alugada e colonias — e o de excursionistas que 
nao pernoitam no literal, a populacao flutuante deve ser atualmen- 
te maicr do que a populagao fixa daquela zona urbana e sub-urba- 
na, recenseada em 198.405, em 1950. Semelhante e a situacao de 
Sao Vicente, com 27.012 moradores e 11,890 entradas mscritas em 
seus 56 estabelecimentos de hespedagem. O adensamento da po- 
pulacao flutuante ocasionou um reajustamento ecologico orientado 
para o sul ate Peruibe. Novas edificapdes ocupadas por turistas, 
mais numerosas em Sao Vicente, surgem, rareando, pela Praia Gran- 
de, nas paradas do trem, e novamente se aglutinando na area de 
Itanhaem. 

A praia de Itanhaem, "propria para banhos salinos" (29), ja 

era freqiientada no comeco do seculo per algumas familias hospe 
dadas per moradores da Vila. Depcis da inauguracao da ferrovia, 
maicr numero de pessoas prccurou aquela Iccalidade, alojando-se 
tambem em hoteis e em casas propria- ou alugadas. Em 1926, ha- 
via na Vila quatro pequenos estabelecimentos de hospedagem e al- 
guns chaies na praia, que abrigavam "doentes e turistas", princi- 
palmente entre maio e junho (30) . Embora, em 1934, ja fossem 
assinalados "alguns palacetes modernos edificados a beira da praia" 

(27) Temos conhecimento pessoal do fato desde aquela epoca. 
(28) Dados fomecidos diretamente pelo Departamento Estadual de Estatistica. 
(29) Almanaque do Estado de Sao Paulo, 1891, p. 730. 
(30) Cf. Liberato da Costa Fontes, Impressoes de Itanhaem, 1926, pp. 4 e 143. 
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(31), o movimento turistico de Itanhaem foi insignificante ate 
1940. Intensificou-se a partir dessa epoca, assumindo maior ritmo 
apos o termino da ultima guerra, quando se verificou a maxima sa- 
turacao da zona balnearia santista e se apresentavam maiores fa- 
cilidades para o trafego rodoviario. Alem de carros de passeio, 
circulavam pela Praia Grande onibus diaries, entre Santos e Ita- 
nhaem, cujcs passageiros, na maioria turistas, atingiram o numero 
de 36.196 em 1951. Recentemente, mais uma linha de pequenos 
onibus liga diretamente Sao Paulo a Itanhaem. Nesse mssmo ano, 
foram fornecidas na estacao ferroviaria dessa cidade 107.819 pas- 
sagens, das quais boa parte a turistas, que se utilizam do trem, 
principalmente quando a mare alta interrompe o transito pela praia 
(32). No quinquenio 1945-1950, o numero de estabelecimentos de 
hcspedagem, na area de Itanhaem, passou de 4 para 10 e o de en- 
tradas anuais registradas, de 1.500 para 3.000. Juntando-se a es- 
se numero o de turistas alojados em 4 colonias de ferias e em ca- 
sas proprias ou alugadas, estima-se ser a populagao flutuante o do- 
bro da pcpulaqao urbana fixa, recenseada em 2.285 habitantes em 
1950. 

Aos turistas, por suas edificagoes e pelo numero de novos mo- 
radores que atrairam a Itanhaem, cabe o papel de promoter do 
alargamento do sitio urbano. A Vila, ate o segundo quartel deste 
seculo, contava com uma centena de casas, distribuidas por 2 lar- 
gos, 3 ruas e 2 travessas, ao pe do morro do Convento (33) . Acom- 
panhando o ritmo do afluxo de turistas, o numero de predios esti- 
mado em cerca de 200 em 1934 (34), passou a 321 em 1947, e a 
499 em 1951, tendo sido, portanto, levantadas, neste ultimo quin- 
quenio, 36% das edificacoes existentes. Por outro lado, a amplia- 
cao do sitio urbano, que se fez bipolarizada pela ferrovia e pela 
praia, ja se apresenta duas vezes maior nesta ultima diregao, en- 

contrando-se nas areas que descem para o mar, ou ihe sao fron- 
teiras, 50 a 60% do total das casas, quase todas ocupadas pela po- 

(31) Euripedes Simocs de Paula, O Caigara e a Regiao de Itanhaem, 1934, p. 7. 
(32) Acha-se ainda em construgao o prolongamento da Via Anchieta que passara por 

Itanhaem. , , _ _ „ , 
(33) Cf. Alnrtanaque Administrativo, Comercial e Profissional do Estado de Sao Paulo, 

1895, p. 650. 
(34) Euripedes Simoes de Paula, op. cit., p. 7. 
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pulacao flutuante, que tambem se localiza em menor numero em 
outros trechos da Vila (35). 

Com referencia as ocupacoes da populacao fixa, a maioria de 
seus componentes ativos exerce atividades criadas pelo turismo ou 
incrementadas com sua participacao, como a organizacao comer- 
cial de hospedagem, industria da construcao civil, mercado de ven- 
da e locacao de imoveis, transportes, fornecimento de energia ele- 
trica e outras categorias de comercio e formas de prestacao de ser- 
vigos publicos e privados. 

Do exposto, podemos destacar que: 

1) A posicao do sitio geografico de Itanhaem, com referencia 

ao seu aproveitamento pelo mercado de bens e services, modificcu- 
se gracas a mudangas no quadro economico da regiao que o inclui. 
Mesmo depois do rompimento de seu relativo isolamento geogra- 
fico pela ferrovia, a area sdmente saiu da situagao marginal em 
que a deixara a economia do period© cafeeiro, respondendo a ne- 
cessidades do desenvolvimento da produgao de um novo genero 
agricola e da intensificagao do concentracionismo urbano. 

2) A baixada do Itanhaem, inculta ate recente fase de maior 
diferenciagao de areas e atividades agricolas no Estado, recebeu o 
sistema de plantagao ja na forma de empresas altamente especia- 
lizadas na produgao da banana e tributarias do mercado quanto a 
cutros generos, mesmo de natureza vegetal. 

3) A Vila, sem barra para grande navegagao, nem via direta 
para o planalto, nao se vem desenvolvendo como entreposto co- 

mercial da area bananicultora, mas como centre temper,ario de ati- 
vidades sociais de uma sociedade urbana e industrial sediada fora 
do territorio de seu municipio. 

(35) Segundo levantamento que efetuamos. 
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AS ANTIGAS CONDICOES DE VIDA 

A ccsta, entre Sao Sebastiao e Cananeia, foi habitada pelos 
Tupiniquim, ladeados pelos Tuninamba, ao norte, e pelos Carijo, 

ao sul, uns e outrcs integrantes da familia Tupi-Guarani (1). Ali 
comegou o primeiro capitulo de uma velha historia: o jesuita al- 
deando indios; o colono apresando Indies: o branco e o indio ge- 
rando o mestizo. 

Na fcrmacao da base antropofisica da antiga comunidade de 
Itanhaem foi minima a participa^ao do negro, cujo cativeiro seguiu 
a rota da grande lavoura. Na provincia, excluida a zona maritima, 
a populacao escrava aumentou ininterruptamente, accmpanhando o 
crescimento da populagao livre, embora em ritmo cada vez mais 
lento, na medida em que se intensificavam a campanha abolicionis- 
ta e a entrada de imigrantes europeus. No literal, o numero de 
cativos diminuiu bruscamente a partir dos meados do seculo XIX, 
seguindo a decadencia da lavoura cafeeira na regiao. Os seguintes 
numeros indicam as quantidades de livres e escravos em cada uma 
daquelas areas, em diferentes momentos: 

1836 1854 1874 1886 
Provincia Hv -escr. liv.-escr. liv.-escr. liv.-escr. 
(sem literal) 185.692-57.386 279.042-103.760 634.621-149.748 998.145-159.086 

Literal 20.607-12.627 29.376-13.971 (2) 46.121-6.874 62.570-1.579 

Em 1874, toda a costa contava com um numero de escravos 
igual cu menor, em numeros absolutes e relatives, do que a exis- 
tente em alguns municipios da serra acima, tornados de per si. Sua 
populagao cativa concentrava-se no trecho norte, em Santos e no 

(1) Egon Schaden, "Os Primitivos Habitantes do Territorio Paulista', in O Estado de 
Siio Paulo, 25-1-1954. 

(2) Excluida Ubatuba, sem dados para 1854. Sobre popula?ao hvre e escrava, cf. 
Camargo, op. cit., 1954. 
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extremo sul, apresentando-se muito escassa na regiao de Itanhaem, 
confcrms mostram os seguintes numeros: 

1836 1854 1874 1886 
liv.-escr. % Hv.-escr. % Hv.-escr. % liv.-escr. % 
811-235 22'46 1.155-99 7,9 1.503-63 4,0 2.741-— — 

Do quadro Estatistico de 1836, tiramos os seguintes dados refe- 
rentes a composicao da populacao segundo a cor: 

% s/ populagao 
Brancos 297 28,39% 
Pardos livres 514 49,14% 
Pardos cativos 183 17.49% 
Prctos cativos 52 4.97% 

O censo nao indica quais as origens dos agrupados sob a de- 
signacao de pardos livres e nao faz qualquer rsferencia a popula- 
cao indigena local. Contudo, sabe-se da presenca de indios naturais 
do iugar ou adventicios e da pequena parte do negro na formapao 
do ccntingente de mesticos. Pelos meados do seculo XIX, indios 
mans os habitavam a praia de Peruibe, havendo, como ainda ha, 
descendentes seus, de aparencia fisica do "mesmo tipo, sem mes- 
cla de sangue europeu ou africano" (3). Alem disso, desde a pri- 
meira metade do seculo passado, levas sucessivas de indios guara- 
ni partiram do sul de Mato Grosso, leste do Paraguai e ncrte da 
Argentina, rumo da costa atlandca, impelidos por um ideal reli- 
giose: o de alcancar o paraiso mitico (4). Suas mais antigas al- 
deias situam se r.a ssrra do Banana! e Itariri e contavarn, em 1905, 
respectivamente, com 8 e 5 familias, coabitandc com estas grande 
r.umero de mestizos (5). Pelos meados do seculo XIX, apenas 
"tree cu quatro familias de estrangeiros Portugueses, ou descenden- 
tes destes, corstituiam o unico elememo estranho do meio dessa 
populacao aborigene, que se estende de um a outro extremo da 
praia de Peruibe. Alguns dtsses brancos (embcavas) possuiam 
escravos, na mor parte mulatos e caboclos, porem, onde o elemen- 
to africano foi sempre escasso. Esses senhores e cativos foram 
pcucc a pouco assimilando-se a populacao e extinguindo-se afinal; 

(3) B. Caixto, op. cit., 1905, p. 498; op. cit., 1895, p. 17. 
(4) Egon Schaden, Aspectos Fitndamcntais da Cultura Guarani, 1954, pp. 12-18 e "Os 

Primitivos Habitantes do Territorio Paulista", O Estado de Sao Paulo 1954 
(5) B. Calixto, op. cit., 1905, 498. 
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ou por outra, misturando-se com a raca indigena, formou essa mes- 
cla de mestizos que hoje vemos, mas onde predomina ainda o tipo 
indigena" (6). 

Constituiam eles, ate ha 30 anos, quase a totalidade do povo. 
nao so de Peruibe, mas de toda a regiao, e tern sido denominados 
caigaras (7), como as demais populagoes mesticas do literal. 

Os Portugueses e, em escala bem menor, os espanhois, parti- 
cipantes daquele processo de miscigenagao, foram, ainda no gran- 
de periodo imigratorio, o grosso dos estrangeiros entrados nos mu- 
nicipios do literal. Em 1886, quando havia no minimo 40.000 es- 
trangeiros no territorio paulista, nao foram arrolados os alienige- 
nas de muitos municipios, entre os quais Santos e Sao Vicente 
(8). No entanto, informacoes escritas (9) revelam que a maior 

parte dos imigrantes fixados na costa constituiam-se de Portugue- 
ses, seguidos dos espanhois e italianos, sendo a area santista seu 
ponto de concentragao. Em 1920, dos 829.851 alienigenas existen- 
tes no Estado, 43.075 encontravam-se na orla maritima, represen- 
tando apenas 5% daquele total. Todavia, Santos ja se apresen- 
tava como o municipio que, ao lado da Capital, vem tendo o maior 
numero de estrangeiros relativamente a populacao total. 

Em Itanhaem, o numero de estrangeiros, 29, em 1886, nao 
deveria ter sido maior no comeco do seculo, pois segundo infor- 
magoes, o numero de advenas, ali, so foi significative a partir de 
1915, com a abertura da ferrovia e o estabelecimento dos japone- 
ses, no literal, por volta de 1920. Nesse ano, foram recenseados 
944 alienigenas, representando 22,33% da populacao total. Se- 
gundo a nacionalidade, assim se distribuiam: 

Portugueses, 149 — 15,8%; espanhois, 56 — 5,9%; italianos, 
24 — 2,5%; japoneses, 689 — 73,0%; alemaes, 19 — 0,1%; ou- 
tros, 25 — 2,6% . 

Ate, pois, o quinquenio 1915-1920, habitava a regiao um po- 
vo de mesticos e representantes dos grupes etnicos que Ihe deram 

(6) Ibidem, p. 501. 
(7) Segundo PHnxo Ayrosa, cai?ara vem de Caa-i?a (cerca de mato) e ssgnifica os que 

moram atras da cerca, tendo sido talvez denomina<;ao dada pelos indios nao redu- 
zidos aos aldeados, no sentido de covarde, medroso, ente desprezivel. Cf. Eunpedes 
Simoes de Paula, 1934, p. 5. 

(8) Sobre a populacao estrangeira, cf. Camargo, op. cit. Vol. II- ... . 
(9) Cf. relacoes nominais de habitantes dos municipios paulistas, publicados pelos al- 

manaques do fim do seculo XIX. 
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origem . Em conjunto, somavam, entre o fim do seculo passado e 
o comeco deste, 3.000 a 3.500 pessoas dispersas em parte dos 1.356 
Km2 que formavam o territorio municipal de Itanhaem. Quase 
todos se localizavam na orla praiana, apresentando-se a baixada 
interior apenas marcada pela passagem do homem. 

O maior nucleo demografico (10), constituido de 300 a 500 
pessoas encontrava-se, entre o comeco do seculo e 1920, no si- 
tio da Vila: estreita faixa de terra enxuta, a 4 metros de alti- 
tude, entre o rio, o mar, os margues e o outeiro, onde o Convento 
da Conceicao de ha muito vem-se firmando sobre as proprias rui- 
nas. Num largo, a matriz de Santana e um edificio de pedra, no 
qua! se instalavam a Camara, a escola, o quartel da pclicia e a 
cadeia. Enquadrando-o e alinhando-o por 3 ruas e 2 travessas, uma 
centena de casas, na maior parte velhas, de diferentes tamanhos, 
feitas de taipa ou tijolo cobertas de telha, frentes lisas e ren'.ean- 
do o passeio, lateralmente justapostas, com grandes quintais ao 
fundo. A agua, coihida em duas fontes, ao norte e ao sul da Vila, foi 

canalizada em 1906, e ampliada a rede de seu fornecimento a par- 
tir de 1936. O combustivel era, como ainda e, a lenha. Os 1am- 
peoes foram substituidos pela iluminapao eletrica, domiciliar e pu- 
blica, fornecida por gerador a oleo cru, somente em 1926. Os mo- 
radores da Vila ccupavam se da agricultura, pesca, ccmercio, ar- 
lezanato, transportes e servicos publicos. 

Os informantes sempre se referem a Vila como um pobre 
lugar de povo pobre. Em 1864, Machado de Oliveira dizia que Ita- 
nhaem, "se pequena foi sempre desde sua fundacao, caiu em deca- 
dencia logo que foi destituida de cabeca de Capitania; e hoje ape- 
nas existe ali e no ultimo deterioramento o Convento de francisca- 
nos, com pequeno numero de casas habitadas pela mor parte por 
pobres Pescadores" (11). Sessenta anos depois, um cronista, im- 
pressionado com seu aspecto, escrevia ser Itanhaem "lugar pobre 
sem valor intrinseco, materialmente falando" nao sendo "propria- 

mente uma cidade aprazivel. Ai nao aparecem, como em outras lo- 
calidades, vivendas a sombra de pomares e vergeis circundadas de 

U0) O quadro do antigo povoamento e habxtagao, foi traxjado com dados fornecidos 
pelos almanaques do fim do seculo, op. cit., de B. Calixto, Simoes de Paula, Re- 
latorio Explora<;ao do Litoral, informagoes orais e observagao de campo. 

f11) J- J. Machado de Oliveira, Quadro Historico da Provincia de Sao fVm/o, 1864, 
p. 114. 



ITANHAfiM 31 

jardins. Apenas se deparam algumas construcoes modernas, mais 
cu menos elegantes, a par do velho casario dos tempos colonials, 
onde em vao se procuraria umai horta ou o vicejar de uma flor" (12). 

Outro nucleo, destacando-se no povoamento disperse, era o 
povoado de Peruibe, no extreme sul da praia. Constituia-se, em 
1891, de 50 casas, das quais 4 eram cobertas de telha e as restantes 
de palha, habitadas por 397 pessoas (13). Em 1920, continuava 
com "uma ma paralela a praia" e "casas pequenas distantes uma da 
outra. Era antigamente o ponto final para as carrocas que vinham 
de Sao Vicente pela praia" (14). 

Em toda a extensao da costa, de distancia em distancia, proxi- 
mos de aguarda, dispunham-se casebres, por detras do jundu que os 
protegia dos ventos fortes do mar. Ao fundo, rogas e arvores fru- 
tiferas nas fraldas dos morros mais proximos, e ainda casas esparsas, 
como as poucas ao redor das ruinas da capela de Sao Joao Batista, 
a 1 Km da praia. Alem, a grande mata, escondendo chocas e al- 
deamentos indigenas. 

Afora as citadas casas de taipa ou de tijolo, as demais eram de 
pau a pique (15), feita de uma armagao de esteios e vigas a qua! 
se amarravam tapumes de achas de palmeira ou de pau e ramos 
entrangados e a cobertura de sape ou folhas de palmeiras. Ainda 
se encontravam na baixada interior habitagoes que eram simples 

ranches. 
A populagao, tomada como um todo, vivia da pequena agricul- 

tura, da pesca, caga e coleta, de um reduzido comercio de bens e al- 
guma prestagao de servigos. No municipio fazia-se o cultivo da man- 
dioca, milho, cara, feijao, arroz, cana, cafe, banana branca, laran- 
ja, limao e abacaxi; a coleta de palmitos e fibras vegetais; o corte de 
madeira e lenha; a criagao de galinhas e suinos; a pesca e caca; 
praticava-se a construgao de casas, carrogas, canoas, monjolos, moen- 
das, rodas para ralar mandioca e tipitis; confeccionavam-se vestuarios, 

a'guns moveis, pequenos objetos de madeira, fibra e barro para uso 
domestico, redes e outros instrumentos de pesca. O volume da pro- 
dugao nao ia alem do solicitado pelo consume local e o acanhado co- 

(12) Liberato da Costa Fontes, Impressoes de Itanhaem, 1926, p. 4. 
(IS) Alrrtanaque do Estado de Sao Paulo, 1891, p .730. 
(14) Exploragao do Literal, 1920, p. 7. 
(15) Na regiao sao recentes as casas fcitas de madeira, ou de madeira sobre ahcerce 

de pedra, cobertas de telha ou sape. 
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mercio com Santos, o que colocava Itannaem, do ponto de vista da 
economia de mercado, segundo B. Calixto, como "a Vila e municipio 
ma is pobre do Estado de Sao Paulo. Quase tudo ax e primitive. O 
seu comercio, a sua industria, a sua lavoura sao nulos por assim di- 
zer" (16). Estas palavras sao validas para todos os tempos da vida 

econdmica da antiga comunidade. 
Na primeira metade do seculo passado, pouco se cultivava em 

Itanhaem; "algum arroz, mandioca e cana de aqucar", fabricando 
"seus habitantes algumas canoas, taboado e chapeus de palha" (17). 
No fim do seculo, B. Calixto apontava a mesma situacao, explican- 
do-a: "O mau estado atual de sua barra, a falta absoluta de trans- 
porte facil para os municipios limitrcfes, atrofia e mata a sua pequena 
lavoura. Por este motivo o povo so produz o necessario para seu 
sustento" (18). A pequena lavoura em atrofia contava, nas terras 

classificadas pelos censos como estabelecimentos agricolas, com cer- 
ca de 300 alqueires, em 1905, e com 130 em 1920 (19), aos quais se 
junta a area indeterminada de exiguas rocas disperses. Galinhas 
e suinos eram criados pelos moradores, em geral, para consumo di- 
reto e em diminuta escala. O gado perfazia, em 1905, 128 cabe- 
qas e, em 1920, 135, assim distribuidas segundo a especie: bo vi- 
nes, 65; equinos, 36; muares e asininos, 34 (20). 

A pescaria para o consumo e o comercio apanhava nas tempora- 
das das grandes pescas, em media diaria, 2 mil quilos de peixe, tan- 
to em Itanhaem como em Peruibe. O excedente do peixe reser- 
vado para o consumo local era remetido ao mercado de Santos, 
com o qual havia relacoes de troca estabelecidas, pelo menos desde 
o inicio do seculo XIX. 

A frequencia das relaqoes comerciais e a grandeza das trocas, 
sempre indicadas como insignificantes, podem ser avaliadas pelas 
especies e volume das mercadorias e numero de pessoas da regiao 
participantes do mercado. Em 1836, foram arrolados os seguintes 
produtos exportados, alem do que foi produzido para o consumo: 
4 arrobas de cafe, 1,5 canadas de aguardente, 450 alqueires de ar- 
roz, 2.075 de farinha de mandioca; 40 arrobas de embuava; 247 

(16) B. Calixto, op. cit., 1895, p. 48. 
(17) D. P. Miiller, op. cit., p. 83. 
(18) B. Calixto, op. cit., 1895, p. 48. 
(19) (20) J, F. de Camargo, op. cit., 1952. 
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duzias de tabuas; 254, de chapeus; 198, de esteiras e 21 canoas 
(21). Para o fim do seculo, ja nao possuimos numeros relativos 
ao volume das mercadorias negcciadas, mas sdmente referencias 
que revelam nao ter ocorrido mudanca significativa na situacao do 
mercado regional. O almanaque de 1873 informa que "o comer- 
cio e insignificante e limita-se a venda dos objetos para o consumo 
da populacao", e que os produtos ''exportaveis em diminuta quan- 
tidade para Santos consiam do seguinte: farinha de mandioca, ar- 
roz, vassouras, poaia, baunilha, esteiras, caraguata, tincum, peixe 
salgado, tabuado e outras madeiras, canoas e frutas" (22) . 

A esses dados podemos ainda juntar os seguintes, referentes 
ao comercio, ao artesanato e ao transporte (23): 

J 805 1836 1873 1891 
Comerciantes 1 3 10 9 
Props, engenhos — — 9 — 
Padeiros — — — 1 
Alfaiates — — 1 1 
Sapatciros — — 1 — 
Tamanquciros -— — 1 2 
Cepeiros e Correeiros — — — 1 
Carpinteiros — 1 3 7 
Fabs. canoas -— 1 — — 
Ferreiros — 1 2 1 
Pedreiros — — 2 5 
Props, carros e de animais 2 — 13 14 

Ate o periodo da bananicultura e do turismo, nao houve, quan- 
to ao aspecto estritamente economico, mudanca expressiva nesses 

quadros, exceto no setor dos transportes, com a substituigao das 
carro^as pelo trem. Entre os antigos moradores, 4 a 5 tinham in- 
significantes negocios de fazendas e armarinhos, secos e molhados, 
ferragens e louca, trabalhando em um ou mais desses ramos; e me- 
nos de uma dezena possuia "tabernas" dentro ou fora da Vila. Se- 

gundo sua posigao no mercado, manlinham algum comercio com 
Santcs, onde se abasteciam de reduzida variedade de mercadorias 
e revendiam os produtos adquiridos em seu municipio. Os oflcios 
eram os mesmos citados, mas o numero de seus praticantes 7 a 

(21) D. p. Muller, op. cit., p. 129. 
'22) Almanaque da Provtncia de Sao Paulo, 1873, p. 284. 
^23) "Lista Geral da Primeira Comparagao dos Habitantes Existentes em 1805 , apud. 

Araujo Filho op. cit., p. 27. D. P. Muller, op. cit., p. 83, tab. 15. Aimanaqrue 
da Provtncia de Sao Paulo, 1873 — Almanaque do Estado de Sao Paulo, 1891. 
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S — era menor do que o de sens conhecedores, pois, como nos disse 
um septuagenario: "antigamente cada um aprendia um oficio para 
servir no caso de precisao". Negociantes e artesaos nao se limita- 
vam geralmente a uma unica atividade, havendo quem trabalhas- 
se, ao mesmo tempo, no comercio, num oficio e ainda no transpor- 
te, alem de possuir planta e criacao. Mantiveram-se ainda neste 
seculo alguns monjolos e engenhocas, a confeccao de canoas e de 
objetos de fibra, madeira e barro. 

Nos acanhados litmtes da procura local de mercadorias, ja 
avaliados pela rarefacao demografica e tipo de economia pratica- 
da, destacavam-se o sal, a aguardente e o tecido. O primeiro era 
usado nao so no condimento, mas tambem na saiga do peixe, pois 
somente com a estrada de ferro se tornou possivel enviar pescado 
fresco para Santos. A aguardente fabricada por poucos era pro- 
curada por todos. As fazendas tinham seus principals consumido- 
res em menos de uma centena de familias, que dispunham das me- 
Ihores oportunidades de obtencao de rendas e receitas, gracas ao 
exercicio de uma ou mais das citadas atividades economicas. Algu- 
mas delas faziam ainda, circunstancialmente, raras compras no co- 
mercio de Santos. O consume de tecidos, decrescente entre os de- 
mais mot adores na proporcao da capacidade aquisitiva, era quase 
nulo por parte da maioria que se restringia ao pano preciso para co- 
biii o corpo. As lougas eram bem menos vendaveis numa popula- 
cdo que confeccionava seu proprio vasilhame. E de escassa pro- 
cura ei am tambem, mormente dada sua durabilidade, os instrumen- 

tos de lavoura e as ferramentas para as carrocas e construcoes. O 
plantio, a coleta, a criacdo, a pesca e a caca, quase eliminavam do 

mercado a procura de generos alimenticics. Mesmo os que nao 
possuiam sitios, plantavam nos quintais da Vila, no jundu e na ma- 
ta, ainda que apenas um pouco de mandioca ou milho, cana, cafe 
e banana. Estes, na medida em que obtinham meios de troca com 
a venda de peixes, palmitos e utensilios domesticos ou com a pres- 
tacao de diferentes services, adquiriam, alem do sal, pano e aguar- 
dente, algum genero como feijao, arroz, farinha e acucar. 

Com a ferrovia e o inicio da exploracao comercial do turismo, 
operou-se um aumento no mercado consumidor, devido as novas 
oportunidades de trabalho assalariado no trafego, nos lenheiros, 
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nos hotels e servigos esporadicamente prestados aos turistas, como 
o transporte fluvial. Contudo, isto nao alterou de imediato o ca- 
later geral da antiga vida economica, que vemos como um restrito 
continuum de baixo grau de variabilidade, no qual e possivel assi- 
nalar marcos de referenda para uma classificacao de seus agentes. 

Para tanto, tomemos a agricultura como indice, posto sua uni- 
versalidade permitir, mais do que a pesca e o comercio, o primeiro 
passo para a configuracao dos niveis economicos. Nao o fazemos, 
porem, simplesmente a partir das diferengas de grandeza das pro- 
priedades e da diversidade das tecnicas de consecugao das tarefas, 
dada a relativa disponibilidade de terras e uniformidade na ma- 
neira de seu trato. Ha que considerar, em conexao, a natureza, lo- 
calizagao e modo de apropriagao do solo; o grau de introjegao de 
motivos para a agao criada pelo capitalismo e as possibilidades de 
aproveitamento da tecnica de produgao consistente no emprego 
do trabalho alienado. 

O sucedido em Itanhaem inclui-se no processo de estratifica- 
cao da antiga sociedade rural, analisado por Antonio Candido (24), 
e aquela consideragao alinha-se, portanto, como corolario do que 
ja foi por ele demonstrado. Focalizando a estratificacao dos agri- 
cultores em camadas "pelo nivel economico e as formas de parti- 
cipagao cultural", o autor verificou que "seus antepassados compar- 
tilharam originariamente das mesmas condigoes de vida. Mesmo 
porque os "sitios da roga" seriam, na maioria, avantajados territo- 
rialmente, nao apresentando a distingao, em seguida nitida, entre 
pequeno e grande proprietario. . . Mas a possibilidade de empre- 
gar mao de obra servil criou desde as fases iniciais do apresamen- 
to um trago de diferenciagao, nao apenas pela superioridade econo- 
mica dos donos de escravos, como pela formagao, na estrutura de- 

mografica, dum elemento relativamente desqualificado socialmen- 
te — antigo escravo ou descendente de escravo. . . Ai, vemos a an- 
tiga indiferenciagao do comego substituida pela estrutura mais com- 
plexa que Ihe sucedeu, sobrepondo o fazendeiro ao seu parente si- 
tiante (muitas vezes senhor de tantas terras quanto ele, mas tra- 

balhando-a diretamente), e sobpondo a este o agregado sem estabi- 
Hdade". E ainda destaca entre as condigoes de diferenciagao, junta- 

^24) Antonio Candido de Mcllo e Souza, Os Parceiros do Rio Bomto, (s. d.) . 
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mente com a posse da terra e a exploragao da mao de obra, a possi- 
bilidade e a tendencia dos fazendeiros de acompanhar, na "ccmuni- 
cacao regular com os nucleos de povoamento", as "transformacoes 
de vida verificadas nestes, a medida que se processava a marcha 
lenta da urbanizagao" (25) . 

Em Itanhaem, a estratificacao, embora sem alcancar as fases 
desenvolvidas nas areas da grande lavoura, configurou-se, embrio- 
nariamente, da mesma maneira, dada a semelhanga de soluqoes pa- 
ra a situagao por toda parte enfrentada pelo colonizador. Ensaian- 
do a economia monetaria em novas circunstancias de vida, os eu- 
ropeus ali inscteveram as primeiras divisas de uma estratificagao, 
que, a uma vez, diferenciava-os e incluia ou marginalizava os na- 
tives. Dos meados do seculo XVI, ha noticias de donos de enge- 
nho de acucar, e de negociantes ao lado de moradores faltos ate 
da farinha de mandioca; de apresamento de indios no litoral sul 
e do trafego de escravos com o Paraguai. Diz Sergio Buarque de 
Holanda que "quase urn seculo antes das ofensivas de cacadores 

de indios sobre o sertao ao sul do Paranapanema, ja alguns natu- 
rals de Sao Vicente iam buscar no Paraguai bra cos para suas la- 
vouras, ao passo que outros, como Paschoal Fernandes, morador 
em Santos, despovoavam de carijos o litoral entre Cananeia e San- 
ta Catarina. . (26). Segundo B. Calixto houve em Itanhaem in- 
dios aldeados, colonos e escravos, feitorias agricolas e as tropelias 
do apresador Pedro Correa, cuja sesmaria tomava a praia de Pe- 
ru ibe e o sertao ate a serra. Com isto se iniciou o processo acultu- 
rativo luso-indigena e se tracou o esboco da referida diferencia- 
cao, acentuado no tempo em que ali esteve a sede da Capitania pa- 
ra esbater-se com a retirada dos funcionarios e dos que tinham co- 
mercio, sitios e engenhos, por insignificantes que esses tenham sido 
mesmo no quadro da epoca. Ficaram os trades, os Pescadores, os 
indios e estritas condicoes de preservacao dos modos de atuacao eco- 
nomica e social ja em difusao. 

O povo teve na terra, tal como no mar, urn bem disponivel em 
que nao via senao urn elemento do habitat e urn meio de obtencao 
de recursos para subsistencia, utilizado, em geral, sem imediata ou 

(25) Antonio Candido, ibidem, cap. II, pp. 1-2. 
(26) Sergio Buarque de Holanda fixpansdo Paulista em fins do seculo XVI e principio 

do seculo XVII, 1948, p. 15. 
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posterior legalizagao do direito de propriedade. Assim, por exemplo, 
a sesmaria doada por Pedro Correa a Companhia de Jesus, quando 
nela ingressou, e que revertera a coroa per ocasiao da expulsao da- 
queles religiosos. Por longo tempo, ficaram as terras a disposipao 

de usufrutuarios, sabendo-se que somente em 1813 foi grande parte 
dada em sesmaria; que em 1851, alguns moradores obtiveram titu- 
los de propriedade das glebas que ocupavam; e que em 1856-57, a 
Igreja reintegrou-se na posse das terras da tazenda e de Sao Joao 
Batista, esta com uma legua de frente para o mar (27). O mais 
restcu devoluto, ocupado ou nao por posseiros, dos quais nao sabe- 
mos quantos poderiam ler legalizado a posse por direito de usuca- 
piao. O certo e que, ainda em 1905 (28), o censo registrou apenas 
96 estabelecimentos agricolas, que ocupavam uma area total de 1.320 
alqueires, represelntando 2,3% da superfrcie do municipio. Em 
1920, foram anotados apenas 4 estabelecimentos, com area total 
de 1.297 alqueires, queda que julgamos advir da diferenca de cri- 
terio de um e outro recenseamento para a classificacao de estabe- 
lecimentos agricolas. De qualquer forma, a maior parte de um pe- 
queno povo, em uma vasta regiao, nao se tornou dono legal do solo 
que habitava. Assim, no processo ecologico formaram-ss dois gru- 
pos, cujo comportamento com rela^ao ao regime de propriedade 
censtitui um indice do desnivel cultural ocorrente: os sitiantes, 
proprietaries legais ja no ato da apropriagao ou depois dele; e os 
posseiros, restados na simples ocupacao de fato, por nao se acharem 
integrados, pelo menos no momento oportuno, em situacoes que 
dsvam significagao a propriedade de jure. 

Pela posse legal, um grupo estabilizou-se nas terras ferteis da 
area entao economicamente melhor localizada. A margem das con- 
digoes incremenladoras da substituigao das matas pela grande la- 
voura, os sitiantes pouco entravam para o interior, ao longo dos 
rios, como no lugar denominado Rio Acima, no curso do Itanhaem. 

Picaram nas terras mais proximas do mar, cuja menor fertilidade 
se compensava pela localizagao. A maioria, 75% em 1905, nao 

possuia mais do que uma vintena de alqueires: 50 deles ate 10; 22 
de 10 a 25; outros 22 de 25 a 50; e somente 2 de 50 a 100. Em 

^7) B. Calixto, op. cit., 1905, p. 497. 
^ J- F- Can.argo, op. cit., vol. II. 
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con junto, as propriedades contavam com 397 alqueires de plantas, 
ccrrespondendo a 30% de suas terras. Todavia, conforme refe- 
rencias imprecisas quanto a numeros, variava de um para outro 
sitio a proporgao entre o solo cultivavel e o cultivado. Independen- 
temente do tamanho da propriedade, havia sitiantes que tratavam 
de dcis alqueires e ainda menos de culturas temporarias e perma- 
nentes, o que os nivelava sob esse aspecto a muitos posseiros. Dis- 
se-nos um sitiante que, ale ha uns 15 anos, os agricultores cultiva- 
vam um pouco de tudo e tinham, as vezes, sobras para vender. 
Ele proprio ainda praticava a policultura e a criacao; tern planta- 
gao de banana, cafe e cana, prepare o agucar com uma moenda e 
um tachao. Plantava e ainda planta, empregando 3 camaradas — 
mais do que os raros do antigo grupo possuidores de iguais ou maio- 
res areas de terra. Outros, mesmo tendo "uma terrinha" quase na- 
da plantam. Como nossos antecessores, observaraos no solo pobre 
do jundu, nas cercanias de Itanhaem, rogas que nao passavam de 
um pouco de mandioca, cana e banana, ao que se acrescentavam, 
em certos trechos de Peruibe, algum feijao, cafe, aves e porcos. 
Em terras ferteis, para o interior de Peruibe e as vezes as mar gens 
do rio Una, vimos rogas do mesmo tamanho e maiores, havendo nes- 
tas, alem da mandioca, cana, cafe e banana, ainda o feijao, o arroz 
e o milho. Assim, tambem entre os po: seircs, moradores nas gran- 
des glebas do Estado ou da Igreja, a simples disponibilidade de ter- 
ras cultivadas nao delimitava o tamanho das culturas. Ocorrencia 

semelhante de que esta e miniatura, foi constatada, ainda em 1946, 
por Nice Lecocq Muller, na vizinha regiao de Iguape onde, ao lado 
de pequenas areas intensamente cultivadas, donos de 100 a 200 
alqueires de terra vivem da "pequena lavoura itinerante de manu- 
tencao e da explora^ao dos produtos da mata" (29) . 

Entre as determinantes de tais comportamentos encontram- 
ss, bbviamente, as tecnicas agricolas, que consideramos menos em 
seu aspecto meramente instrumental e processual do que nas con- 
dicoes de sua utilizagao. Conforme foram estas, verificaram-se as 
simplificagoes ou complicagoes do equipamento e trabalho agrico- 
las que, como em toda a area cultural inclusiva, tinham por deno- 

minador comum o machado, a foice, o fogo e a enxada, servindo as 

(29) Nice Lecocq Muller, Sitios e sitianies no Estado de Sao Paulo, 1951, p. 43. 
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tarefas de derrubar, rogar, queimar, plantar e capinar. Assim, a 
ccupacao do jundu, das clareiras da mata, das terras ja trabalha- 
das, nao exigiam derrubadas; e a combinacao da agricultura com 
a pesca eliminava a limpa das rogas, dada, como observou Nice 
Lecocq Miiller, a coincidencia do pariodo do trato das plantas com 
o das grandes pescas. Entre os sitiantes nao Pescadores, o melhor 
equipamento e execugao dos services participavam das condicoes 
de diferenciacao interna do grupo, quando relacionados com o nu- 
mero de bracos, ao lado da extensao e naiureza da terra. E foi da 
disposicao de maior quantidade de trabalho obtido particularmen- 
te fora da familia, que se originou um diminuto grupo tendente a 
sair da agricultura de consumo pela venda do excedente da pro- 
dugao. 

Em 1805, dos dois lavradores em meio de uma populacao de 
plantadores de "mandioca para o sustento", apenas um possuia es- 
cravos, em numero de 30. Posteriormente, apenas alguns dos Por- 
tugueses ou seus descendentes, conforme citacao anterior, distri- 
buiam entre si os cativos, cujo numero — 235, em 1836, — caiu 
para 62 em 1874. Feita a aboligao, ainda foram poucos os que 
puderam empregar mao-de-obra assalariada, e em diminuta esca- 
la, com fins de producao lucrative, na lavoura, no engenho, no cor- 
te da madeira e nos transportes fluvial e maritimo. Por conse- 
guinte, tornados os casos extremes, verifica-se, sobreposta a dife- 
renciagao segundo o regime de propriedade, uma estratificacao a 
base do modo e fim do trabalho agricola. 

Entre os demais da populacao, ainda anotamos uma distingao, 
segundo o ajustamento a pesca maritima, que, aumentando, de um 
lado, a producao de consumo direto, propiciava, de outro, relative 

integragao nas relagoes de mercado. Por seu equipamento e tare- 
fas, exigia treinamento em atividades e ajustamento a um tipo de 

frabalho coletivo que nao se revelavam no comportamento mani- 
festo de parte do grupo (30) . Fazia-se a pesca durante todo o 
ano, com linhas, armadilhas e redes, havendo, porem, dois perio- 
des de grande atividade nas praias, de maio a julho e de outubro 
a margo. Se a pequena pescaria, particularmente nos rios, era aces- 

(30) Sobre equipamento da pesca, of. Gioconda Mussolini, op. cit., e Euripedes Simoes 
de Paula, op, cit. 
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sivel a todos, as grandes eram praticadas apenas pelos moradores 
da orla praiana — posseiros e, mesmo, pequenos sitiantes — afeitos 
ao mar alto e adestrados no lancamento e puxada das redes, no co- 
nhecimento dos sitios piscosos e reconhecimento da aproximacao e 
grandeza dos cardumes. Os moradores da baixada ficavam adslri- 
tcs a pesca no;, rics com linha e armadilhas de paus de taquara. 
Aqui, pois, a diversidade da tecnica no mesmo setor da obtencao 
de recursos diferenciava individuos relativamente nivelados quanto 
a producao. 

Ainda concorriam para a diferenciacao, como ja anotamos, o 
ajustamento a certos tipos de ocupagao e possibilidades de exerce- 
las, como o comercio, o artesanato, os transportes terrestres e os 
services publicos. 

Em suma, podemos distinguir, no quadro descrito e tendo em 
vista situagoes basicas, um diminuto grupo ocupado na lavoura par- 
cialmente mercantil, no comercio, no artesanato e services assala- 
riados; e o restante da populagao entregue a agricultura de subsis- 
tencia, diferenciada internamente, por sua vez, segundo as possibi- 
lidades de praticar ou nao a pesca maritima e neste passo, retoma- 
mos c que ja de certo modo ficou expresso; a conexao entre aquelas 
situa^oes de vida socio-culturais, que entram em sua explicagao em 
tanto que nelas se firmam. 

Do antigo modo de vida da populacao, selecionamos ainda al- 
guns tracos, alias ocorrentes em todo o ambito da sociedade rural 
e urbana tradicional (31). A selecao teve em vista delimitar o in- 
querito a aspectos que tivemos de considerar mais significativos, do 
angulo que focalizamos a posterior mudanga socio-cultural. Foi, es- 
te, a determinagao do afastamento de Itanhaem com referenda as 

condicoes de vida desenvolvidas nas areas em processes de inten- 
siva urbanizacao. 

Tendo assinalado o afastamento em termos de economia de 
subsistencia e economia de troca, passamos a considera-lo em ter- 
mos de relacoei no campo da producao, estrutuia social e partici- 
pagao em um tipo de cultura. Nisto tambem encontramos, nos limi- 
tes das caracten'sticas comuns a todo o grupo, certas diferencia- 

(31) Sobre a configurasao economico-social inclusiva, cf. Antonio Candido, op. cit. A 
analise exaustiva de uma comunidade litoranea esta sendo feita por G. Mussolini, na 
Ilha de Sao Sebastiao. 
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goes que discriminamos, na medida em que as julgamos condicionan- 
tes da diversidade de posigoes no processo de mudanga. Todavia, 
ainda em tempo, embcra ja em elaboragao os dados colhidos, pude- 
mos ter um melhor entendimento dos aspectos que nos interessavam, 
gracas a analise da sociedade caipira e aos conceitos que Antonio 
Candido elaborou naquele empreendimento. A descrigao interpre- 
tativa das condigoes de formagao, persistencia e crise dos meios de 
subsistencia da referida sociedade forneceu-nos um quadro analitico 
de referencia para fatos de que tinhamos apenas elementos indica- 
tives. E a nogao dos mmimos vitais e sociais, embora apresentada 
pelo autor "num sentido mais de imagem que de conceito", serviu- 
ncs heuristicamente na disiingao de niveis economico-sociais. Tra- 
tando da correlagao entre as solugoes para obter meios de subsis- 
tencia e a organizagao neles implicada, em um dado grupo e mo- 
mento, chegou ele ao estabelecimento de uma equagao basica, ex- 
pressa em termos minimos; "minimos vitais de aiimentagao e abrigo; 
rmnimos sociais de organizagao para obte-los e garantir a reguia- 
ridade das relacoes humanas", abaixo dos quais rompe-se o equili- 
brio grupai. O grau de arbitno na utilizagao do conceito e passivel 
de redugao, na medida que a diversidade dos grupos sociais e niveis 
de vida permitam '"comparar as formas extremas de participagao 
nos bens considerados incompressiveis em cada sociedade" (32), ca- 
so em que incluimos a antiga populagao de Itanhaem. 

A exposigao anteriormente feita sobre o habitat e os generos 
de vida ja contem indicagoes sobre a ocorrencia de diferengas rela- 
tivas as necessidades e formas de satisfaze-las. Retomando-a e 

juntando-Ihe novos dados, podemos dizer que, de modo geral, as 
pesscas com moradia na Vila distinguiam-se dos demais pelo tipo 
de habitagao, equipamento domestico, disposigao de vestuario e die- 
ta alimentar. Ccnstituiam um grupo que possuia — consideradas as 

variagdes circunstanciais de quantidade e qualidade — tipos de mo- 
veis, lougas, vasilhas de metal e talheres entao usuais nos centros 

urbanos, alem dos utensilios confeccionados na regiao, como roda pa- 
ra ralar mandioca, tipiti, pilao e recipientes de barro, madeira e fi- 
tra. Nos quintals, havia paiol, chiqueiro, galinheiro e o pequeno 
forno para torrar farinha. Em sua dieta, entravam todos os alimen- 

(32) Antonio Candido de Mello e Souaa, ibidem. Introdugao, pp. 8-13. 
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tos vegetais e animais ja citados. Dispunham de mudas de cama e 
mesa e de vestes para o uso diario e cerimoniais. A posse desses 
bens respondia as necessidades de um grupo situado numa area de 
confluencia da cultura rural e de um debil fluxo da cultura urbana 
da epoca. 

Abaixo daquele mvel urbano de necessidades e recursos en- 
contrava-se o dos moradores das casas de pau a pique, entre os 
quais se observava um gradual decrescimo na posse de artigos ma- 
nufaturados e na variedade de alimentos, vista a falta de peixe do 
mar no interior e a pobreza da terra na faixa praiana. Aqui, os ca- 
ses extremes eram marcados pela posse de raras peqas toscas, cai- 
xctes e latas, esteiras e alguns objetos da industria domestica; pelo 
peixe, farinha de mandioca, banana, cafe e garapa. A dieta por ve- 
zes se reduzia ao cozido de marisco com farinha manema (33), pra- 
to a que chamam jundu. 

A populacao da baixada interior, moradora em palhoca, levan- 
tada sobre estacas quando em terreno sujeito a enchentes, e ran- 
ches que abrigavam 20 ou mais individuos, vivia em geral de algu- 
ma mandioca, milho e palmito, mais da caca do que da pesca, e da 
venda de objetos de madeira e fibra. Estes casos podem ser tornados 

como o limite dos niveis de subsistencia do grupo demografico em 
seu conjunto. 

Nos aldeamentcs indigenas, formados por 13 familias, as con- 
dicoes de abrigo e alimentacao deveriam ter side melhores do que 
entre aqueles moradores da baixada, a julgar pelo relate de Bene- 
dito Calixto. Ali havia plantacoes de mandioca, milho, feijao, ca- 
feeircs e arvores frutiferas ao redor das palhocas. Os indios con- 
feccionavam canoas, monjolos, rodas de ralar mandioca e tipiti; 
utensilios de barro, palha, junco e taquara, como panela, prato, ca- 
neca, moringa, balaio, cesta, peneira, covo e vassoura. Vendiam pro- 
dutos desta industria em Itanhaem e Peruibe, onde faziam peque- 
nos provimentos (34). 

No entanto, nao incluimcs os indios em nosso esquemas com- 
paratives, por se equacionarem suas necessidades e solugoes em 
diferente contexto cultural. Ainda hoje, apesar de terem adotado 

(33) A manema, ao contrario da farinha de guerra, nao e preparada com o ralo, nem 
tern a mesma qualidade e durabilidade: e grumosa e mcnos duravel. 

(34) Benedito Calixto, op. cit., 1905, p. 505. 
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elementos culturais da populacao litoranea, principalmente os da 
esfera material, preservam "grande parte de antigos valores tri- 
bais" (35). No passado, embora em situagao de contacto, ainda 

se encontravam mais integrados, dispensando o concurso e o con- 
vivio com os mestigos, com quern nao faziam liga e dos quais de 
fato nada dependem, porque o seu limitado comercio, a industria 
e modo de vida e inteiramente a parte". Nao se intrometiam "no 
trabalho e nos folguedos dos mesticos" que, por sua vez, partici- 
pando em diferentes niveis da cultura estabelecida na area, valo- 
rizavam-na ao ponto de "insultarem-se quando se Ihes diz que des- 
cendern dos indios, dos bugres ou genie do mato, ccmo Ihes cha- 
mam" (36) . 

Enfim, podemos, anotar que os grupos definiam diferentemen- 

te, para seus membros, a natureza das necessidades e recursos, bali- 
zados, de urn lado, por situacoes que motivavam as complicagoes des- 
tes, e, de outro, pelas situagdes que os reduziam ao minimo reque- 
rido pela sobrevivencia fisica. 

Aos aspectos materials das solucoes elaboradas para a obtencao 
de meios de subsistencia, relacionavam-se formas individuals e co- 
letivas de atividade economica. As primeiras verificavam-se sem- 
pre que o tipo e extensao das tarefas o permitiam, nao so no comei- 
cio, artezanato e transporte, como tambem na industria domestica e 
extrativa, na agricultura e na pesca. Contudo, os trabalhos de tipo 
urbano caracterizavam-se pela execugao individual dos servigos, no 
todo ou parte; enquanto nos demais ocorriam concomitantemente 
formas de tarefas coletivas que por vezes Ihe impnmiam o cunho 
especifico, como na pesca maritima. 

Na agricultura, as plantagdes exiguas nao demandavam mais 
do que o trabalho de um homem, ou de uma familia, circunstancia 
esta em que emergia a forma de trabalho coletivo, baseada em rela 
goes que envolviam atitudes e valores de conotagao afetiva. Na 
orla praiana, as diminutas rogas feitas nas restingas, deixadas pra- 

ticamente sem trato, nao requeriam o alargamento do ambito da 
cooperagao agricola. All, a colaboragao inter-familiar, fora da pes 
ca, reduzia-se aos prestimos entre parentes e vizmhos, como a de- 

(35) Egon Schadcn. op. cit., 1954, p. 
(36) Bencdito Calixto, op. cit., 1905, pp. 498 e 505. 
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mao em pequenos services. Nao nos consta que esta tenha a for- 
ma tipica do mutirao — localmente denominado muchirao, puchi- 
rao e ajutorio — ocorrente na area dos sitiantes. Mesmo quando a 
lavoura podia ser tocada e seus produtos beneficiados apenas pelos 
mernbrcs da familia, havia circunstancias em que as condicoes me- 
tereologicas e tecnicas requeriam ccmplementacao de braqos. O 
individuo que, contando ou nao com mao-de-obra assalariada, pre- 
cisasse de alguma ajuda para o cultivo de certa area ou services 
em atraso, convocava os vizinhos e recebia o auxilio dentro de 
certas normas de conduta. Bastava um sitiante dizer aos amigos: 
"sabado tenho um ajutorio", e todos compareciam, havendo, con- 
tudo, cases de representagao atraves de camaradas. O convocador, 
alem de ficar empenhado em igual obrigacao para com os convo- 
cados, oferecia-Ihes alimentos, aguardente e o hate-ps, depois da 
jcrnada. 

Na pesca, se as atividades com linhas e armadilhas podiam 
ser praticadas individualmente, o trabalho com as redes requeria a 
asscciacao de numercsos bracos: bracos para o lancamento da re- 
de no cerco ao cardume; bragos para o arrasto e para a aparacao 
dos peixes que saltavam da rede quando esta to:ava a areia. Ao 
contrario do mutirao, o trabalho nao era feito per um convocador, 
nem por convocacao do dono da rede, participante ou nao da pes- 
cana. A canoa e a rede eram deixadas rum rancho, na praia, e os 
proprios pescadores organizavam os services, convocados pela apro- 
ximacao dos cardumes. Excetuados os peixes colhidos na aparacao, 
que ficavam para o aparador, um terco do pescado cabia ao dono 
da rede e o restante era dividido igualmente entre os pescadores. 
Nao havia fornecedor de alimentos e era frequente os pescadores 
se alimentarem com peixe, moqueado na propria praia. A pesca, 
pois, distinguindo-se do mutirao por seu aspecto de trabalho de 
parceria, a ele se assimilava por seu aspecto de trabalho associado 
e adstrito a um circulo de vizinhanca. 

Aquelas formas de ocupacac coletiva sao explicadas por dois 
fates que elas proprias revelam: a estrutura social de vizinhanca 
e a organizacao autonomica do trabalho num regime de economia 
de subsistencia. Nas vizinhangas do mar a mobilidade demogra- 
fica limitava-se a um trecho de praia, girando os individuos, em 
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toda a sua existencia, ao redor de uma mesma rede de pesca e den- 
tro de uma mesma rede de relagoes sociais. Ja nao alcancamos ver 
tais agrupamentos relativamente integros na sua antiga forma de 
organizacao, na cercanias de Itanhaem, mas somente mais ao sul 
ate a foz do rio Una. 

Os agricultores formavam analogas areas de vizinhanga, nas 
quais se incluiam, nao so proprietaries legais, como tambem possei- 
ros, que enccntravam condicoes de estabilidade gracas a existencia 

de terras nao disputadas. Dos habitantes do interior mais afasta- 
dos, sabemos que apresentavam maior mobilidade do que os praia- 
nos, ccupando pontos do territorio que ia das cercanias dos sitios 
a serra. Tivemos oportunidade de ver pequenos grupos deles, dos 
quais julgamos ser a melhor ilustracao das condigoes passadas o 
de 5 familias, em Guanhanha ( entre Peruibe e Ana Dias), que 
praticam atos de ajuda mutua, particularmente na caga, mas nao 
a forma tipica do mutirao. Nao encontramos familias isoladas, de 
numerosos membros, habitando grandes ranches, como nos constou 
ter existido e foi observado por Euripedes Simdes de Paula (37). 
Parece que os mesticos da baixada achavam-se em relativa margi- 
nalidade com referencia aos grupos de vizinhanga, uns superando 
mais, outros mencs. o ambito da simples cooperacao intra-familiar. 

Noutro extreme, o grupo da Vila, embora fundamentalmente 
um circulo de vizinhanga, incorporava individuos que nao partici- 
pavam daquelas formas de trabalho coletivo. Ali, a cooperagao in- 
ter-familiar assumia a forma de demaos em pequenos prestimos e ta- 
refas de cerio vulto particulares, como a construgao de casas, ou de 
interesse publico, como a restauragao parcial do Convento. Certa- 
mente, ha via moradores na Vila que eram membros de grupo de pes- 
ca da praia da Conceigao, e sitiantes freqiientes em seus sitios, que, 
nesta qualidade, tambem participavam dos grupos rurais de vizi- 
nhanga. Entretanto, outros se excluiam das formas de trabalho 
coletivo por seu tipo de atividades, havendo mesmo pessoas que se 
desligavam da area, buscando oportunidade de vida nas cidades — 
casos que pudemos assinalar ja no fim do seculo passado e que fo- 
ram mais numerosos na decada que precedeu o periodo de mudan- 
ca economico-social. 

(37) Euripedes Simdes de Paula, op. cit., p. 23. 
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Consideradas as diferencas de modalidade e grau de coope- 
racao inter-familiar, a vida social da populacao configurava-se a 
base de constelacoes vicinais, em que eram extensivas a organiza- 
cao do trabalho coletivo relacoes de natureza afetiva. Os limites 
daquela vida social eram demarcados por duas* ralas franjas de flu- 
tuacao socio-cultural: uma, representando a situagao dos mesticos 
da baixada; outra, a situagao que propiciava aos individuos possi- 
bilidades de integrar padroes da vida urbana ou passar para seu 
ambito. 

Apenas as areas de vizinhanca, formadas por Pescadores e pe- 
quenos sitiantes, enquadravam-se nas formas fundamentais da so- 
ciabilidade caipira, que consiste no agrupamento de um numero 
variavel de f ami lias, "mais ou menos vinculadas pelo sentimento 
de localidade, a convivencia, praticas de auxilio mutuo, atividades 
ludico-religiosas". Ele e o grupo em que a obtencao dos m'mimos 
vitais se faz por uma organizacao de relacoes tambem mmimas: 
" aquem dele, nao ha vida social estavel, e assim o fenomeno ocasio- 
nal de morador isolado, que tende a superar esse estadio, ou cair 
em anomia; alem dele, ha agrupamentos mais complexes, relaqoes 
mais seguidas com c mundo exterior, caracteristicas de uma socia- 
bilidade mais rica" (38). O municipio de Itanhaem nao fora divi- 
dido em circunscricdes menores: freguesias ou distritos. Alem da 
Vila, com a Matriz e o Convento, cujo guardiao servia de paroco 
para toda a populacao, so havia o povoado de Peruibe, afastado da 
Capela nao cuiada do Sao Joao Batista. Todo o temtdrio munici- 
pal constituia um unico distrito dividido em 6 bairros, cujo nume- 
ro nao sumentou, pelo menos desde 1836. Estas ultimas circuns- 
cricoes da administracao tinham por centres os pontos em que a 
populacao era menos rarefeita: as maiores areas de vizinhanca, as 
quais se iigavam outras menores, como pequenos grupos proximos 
cio povoado de Pei uibe, ou a cujo lado emergiam agrupamentos 
de familia, como na zona interior. 

A Vila, apesar de sua organizacao social mais complexa, po- 
de ser definida — considerando a predominancia de seus tragos 
rurais — como um bairro diferenciado e especializado em certas 
fungdes, que o tornavam polarizador de determinadas atividades 

(38) Antonio Candido de Mello e Souza, op. cn'C, 1954, cap. I, pp 33 e 53 
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dos habitantes dos outros bairros. Embora se tivesse mantido como 
cebega de municipio por circunstancias jundicas, assimilava-se, no 
quadro estadual dos nucleos de povoamento, as freguesias ou se- 
ries de distritos; e do ponto de vista socio-cultura^ constituia um 
intermedio entre as formas de sociabilidade do bairro e da Vila. 

Outro fato que propiciava a elaboracao de formas sociais de 
ajuda mutua era a economia de subsistencia, quase excluindo o mer- 
cado de trabalho. Individuais, familiares ou cooperativas, as tare- 
fas tinham geralmente finalidades e limites que permitiam a orga- 
nizacao autonomica do trabalho. Por isto entendemos o trabalho 
organizado por seus proprios executores e usufrutuarios imediatos ou 
nao. Em termos negatives; o trabalho cuja organizacao nao cabe 
a agentes eccnomicos superiores ao grupo de trabalho e usufrutuarios 
da produqao. O regulamento da conduta naquela organizacao repou- 
sava no contexto cultural do grupo. Assim, por exempio, no calen- 
dario da agricultura e da pesca; atribuicao de tarefas segundo o se- 
xo e a idade e a competencia;; a reciprocidade de obrigacoes; guarda 
dos dias santificaclos, velorio e enterramento dos mortos. Lcmbra- 
mos, de passagem, que ja vem do periodo escravocrata a valoriza- 
cao da inalienabilidade da forga de trabalho na cultura caipira. Seu 
e.teio foi a economia de subsistencia, praticada em primeira ins- 
tancia pela familia, e as formas de suplementacao de bracos se ade- 
quavam aos padroes que decorriam daquela valorizacao. 

O mutirao, embora criasse condicoes de lideranga na execucao 
das tarefas, nao estabelecia subordinacao entre convocador e con- 
vocado. O mesmo acontecia na grande pesca, onde os parceiros 
nao se subordinavam socialmente ao dono da rede, ainda quando 
este participasse das tarefas no papel de lider. Um e outro caso 
nao criavarn por si mesmos diferenciacoes sociais, comparecendo os 

individuos em sua plena qualidade de cooperadores numa atividade 
de ajuda mutua. Assim, nao so reforgavam a organizagao autono- 
mica do trabalho, mas tambem funcionavam como recondutores 
aquele nivel de individuos que, participando dele em certas circuns- 
tancias, mantinham, em outras, diferentes relagoes no campo da pro- 
ducao. Estes eram alguns sitiantes relativamente abastados e uns 
poucos individuos que se assalariavam, inclusive como camaradas 
de cacadores. 
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A possibilidade de dispor de mao-de-obra assalariada e o ajus- 
tamento da mao-de-obra a esta condicao criaram uma reduzida es- 
fera de trabalho heteronomicamente organizado. Inversamente do 
que acontecia na situacao antes descrita, nesta, a organizacao do ser- 
vico cabia a agentes economicos hierarquicamente superiores ao exe- 
cutor das tarefas e usufrutuarios da producao. No entanto, no regu- 
lamento desta organizacao tambem interferiam, de um lado, con- 
dutas afetivamente motivadas pela convivencia; e de outro, pa- 
droes culturais que marcavam o ritmo dos services e tornavam a 
mao-de-obra relativamente instavel com referencia aquela forma 
de relacao ou local de trabalho. Embora extensive a agricultura, 
comercio, industria extrativa e transporte, o mercado de trabalho 
era apenas emergente naquelas condicoes de vida, em que tambem 
apenas emergia o tipo de estrutura social caracteristico das socie- 
dades praticantes da economia lucrativa. 

Os Pescadores e agricultores, que participavam de um mesmo 
nivel econornico, constituiam grupos cuja estrutura se baseava na 
distribuicao de diferentes status e papeis, estabelecidos segundo os 
criterios gerais de sexo e idade. Os homens adultos, ccupantes do 
topo daquela hierarquia, nao se distinguiam, por sua vez, senao pe- 

lo prestigio pessoal, baseado na maior experiencia cultural, ade- 
quado exerdcio de direitos e obrigacoes e capacidade individual 
de lideranca. Tivemos a oportunidade de constatar este tipo de 
lideranca no grupo do rio Una, relativamente afastado da area de 
influencia de turismo e da bananicultura. No entanto, aquele es- 

quema estrutural apresentava-se sem acrescimos de novos tracos, 
mais entre os Pescadores do que entre os sitiantes. Nos bairros 
agricolas, as diferencas de cabedais entravam na determinacao do 
status individual e originavam uma estrutura social mais comple- 
xa. Como ja vimos, alguns sitiantes se diferenciavam dos demais 

pela possibilidade de dispor de bracos assalariados. De outra par- 
te, os individuos que se empregavam como camaradas, ao mesmo 
tempo que eram fator daquela diferenciacao, promoviam incipien- 
te estratificacao no proprio grupo de que emergiam. Todavia, isto 
nao era de molde a romper a organizagao das relagbes no piano vi- 
cinal, da qual uns e outros nao se desprendiam inteiramente. A 
alteragao de sua forma tipica se processava no grupo da Vila, on- 



ITANHAfiM 49 

de era manifesta a tendencia de classificar — nao so seus mem- 
bros, mas toda a populacao — segundo criterios hibridos, elabora- 
dos a base de relacoes de parentesco, vizinhanca e valores vigen- 
tes nas sociedades urbanas. 

Nos 50 anos que abrangem o ultimo quartel do seculo passa- 
do e o primeiro deste, o numero de fogos da Vila passou, em cifras 
aproximativas, de 60 a 100, dos quais boa parte se ligavam pelo 
parentesco de seus membros. Ate a abertura da ferrovia, dada a 
quase inexistencia de movimento demcgrafico, as unices matrimo- 
niais se faziam dentro do grupo local, e mesmo dentro da paren- 
tela ja consti'.uida. Conforme temos noticia, as principals paren- 
telas vinham se formando no lugar, desde os fins do seculo XVIII. 
Quanto as relacoes de vizinhanca, ficou dito que, no aspecto eco- 
nomico, nao se expressavam pelas formas de trabalho coletivo ti- 
picas dos bairrcs rurais, mas pelas demaos, embora fosse maior a 
ccorrencia do trabalho individual autonomico e assalariado, no co- 
mercio e transportes, no artesanato e servigos publicos. Acrescen- 
tamos que, tambem aqui, as condutas economicas nao tinham ca- 
rater especificamente categorico, mas envolviam elementos afeti- 

vcs, gracas ao parentesco e a convivencia. No entanto, na diferen- 
ciagao dos individuos segundu siatus o entravam crite- 
rics referentes a dispcsicao de bens e servigos e a pa^i^-c&o 
cultura de tipo urbano. Sabemoi que pequeno numero de fami- 
lias, cujos membros contavam com um ou ambos atiibutos, em 
diferentes graus, assumiam as posicoes mais altas na ordenacao das 
camadas sociais, difusa na estrutura de relacoes vicinais. Seus com- 
ponentes eram agricul tores, denes de rede de pesca, comerciantes, 
artesaos, proprietaries de carro de aluguel, funcionaiios administra- 

tivos e professores publicos. Geralmente, revestiam-se de duas ou 
mais daquelas qualidades. Aquelas familias mantmham relacoes 
com outras de areas urbanas, particularmente de Santos; e foi de- 
las que sairam, a partir do fim do seculo passado, es primeiras pes 

soas em busca da cidade, a cuja vida socio-cultural se ajustararn ade- 

quadamente. Alem disso, familias citadinas iam, desde o comego 
deste seculo, estagiar em Itanhaem, apesar da viagem de um dia, 
em carroga pela praia. A intensidade das relagoes entre hospedes 

e hospedeiros e da adopgao, pelos ultimos, de padroes urbanos 
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pode ser avaliada pelo nos disse uma innformante, membro de grupo- 
local: as mogas do lugar passeavam com os veranistas e "emagreciam 

de tanto passear e nadar". 
A diferenciagao entre os membros da comunidade assumia a 

forma manifesta nas associacoes e nas instituigoes estatais. Diz 
Benedito Calixto que, quando Itanhaem perdeu o foro de Capita- 
nia, ai ficaram apenas os Pescadores, tendo tocado ao Convento a 
obra de "formar homens mais ou menos instruidos que pudessem 
ocupar os cargos publicos" (39). Desse modo, destacou-se na! po- 

pulagao um grupo de pessoas, cuja posigao de lideranga nao emer- 
giu de situagoes de vida caracteristicas do agrupamento vicinal, mas 
das atividades de uma instituigao que a eles se sobrepunha e em res-:."^ 
posta a necessidades de uma organizagao que Ihes era exterior e~ 
superior. A participagao no sistema administrative e nas formas • l 
de vida cultural de adensamento demografico e desenvolvimento •J 
ccmercial, nas condigoes descritas, propiciara a formagao de um. p 
grupo por criterios seletivos, proprios de sociedades de estratifica- t 
gao mais complexa. Pudemos averiguar que, num periodo de 50 A 
anos, os membros de uma dezena de familias ocupavam os mais ' 
altos cargos da Camara Municipal, a sub-delegacia de policia, o 
juizado de paz, o cartorio. a aeAnria Ho correio, o posto do telegra- 
fo narional. p -^encia das classes de primeiras letras; e os cargos ' 
diretores das 3 irmandades religiosas, da banda musical e do gabi- 
nete de leitura. Contudo, o grupo nao con^&m« xxiamvi aqueias 
instituigoes sem a cooperacao dos demais habitantes da Vila, das 
cercanias e mesmo dos bairros, onde a administragao publica se re- - 
piesentava por um dos moradores investido no cargo de inspetor 
de quarteirao. Embora houvesse uma tendencia ao monopolio dos 
cargos diretores por algumas pessoas — que chegavam a figurar, 
concomitantemente, ate na diretona de duas irmandades religiosas 

, outras eram escolhidas para a complementacao dos quadros. 
Nao podemos tragar linhas nitidas da estratificagao em clas- 

ses sociais, mas apenas assinalar um difuso pontilhado que se vis- 
lumbra atraves de certos comportamentos, como a escolha para a 
ocupagao de cargos e a selegao de reunioes festivas, que sabemos 
nao ocorrentes nos grupos vicinais de bairro. Tanto aqueias insti- 

(39) Benedito Calixto, op. cit., 1895, p. 48. 
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tuigoes quanto a estratificacao em classes mal se inseriam numa co- 
munidade que se achava ainda basicamente no estadio da econo- 
mia de subsistencia e da organizagao vicinal. O que desejamos fri- 
sar e a existencia de uma situacao ambivalente, polarizada pelos 
modos de vida rural e urbana. E e esta ambivalencia a responsa- 
vel pela hibridez estrutural, ja nao so do grupo urbano, mas da 
populacao regional quando considerada nas relacoes que faziam de- 
la um todo. 

Posto nao ter estado toda a populacao incorporada a econo- 
mia monetaria — mesmo no primeiro quartel deste seculo -- nao 
nos pareceu adequado focalizar a estratificacao de todo o grupo 
demografico a partir de criterios referentes a disposicao de bens e 
servi(:os. Julgamos melhor enfoca-la pelo modo por que os indivi- 
duos se classificavam segundo seus proprios criterios e comporta- 
mentos manifestos, tal como fizeram, em outros casos, Warner e 
Lunt (40) e, entre nos, Emilio Willems (41). 

Na exposiqao ja feita, tornado o indice dos niveis de vida ma- 
terial e social, patentearam-se diferengas entre os moradores da 
Vila e alguns sitiantes, de um lado, e o restante da populacao, de 
outro. Elas representavam situacoes modais de vida em que se 
achavam, ou para os quais tendiam os individuos, e nao diferentes 
posicoes em uma mesma situacao modal. O fato se revelava nas 
distintas maneiras e finalidades do trabalho, nos criterios seletivos 
de Iideies, atividades administrativas e convlvt--Q Com grupos si- 
tuados fora da area. Acrescentamos aqueles dados o latu signifi- 
cative da restricao dos quadros associativos ao grupo urbano, mes- 
mo os de carater religiose. Embora toda a populacao se congregas- 
se em uma mesma igreja e participasse de seus atos e festas 
particularmente a procissao de N. S, da Conceicao, a romaria anual 
a Capela de Sao Joao, as festas juninas e as folias do Divino , 
nao temos noticia de se terem organizado irmandades nos bairros, 
mesmo no de Peruibe, em que havia capela. Segundo Benedito 
Calixto, em Peruibe, "sem pastor espiritual, agrupados em torno de 

(40) Warner e Lunt. The Social Life of a Modern Gomrnunity e 
of a Modern Community (Yankee City Series - New Haven, Yale Umvers.ty 

(41) e'S Wn.™,'-vilho.4= novo, run... no .s.ndo d.s cl..^ .ocl.i.-. Sociology 
vol. X, n.os 2-3, Sao Paulo, 1948 e Cunha, Trad.Qao e Trans,gao 
Rural do Brasil; Secretaria da Agncultura, Sao Paulo. 1947. 
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sua igreja arruinada, teni os descendentes desses indies, vivido ate 
os nossos dias nesse estado de abandono e desanimo, em que os 
vemos cultivando as suas terras. . ." (42). Em mais de uma pas- 
sagem, o historiador distingue a populacao mestica da populacao 
da Vila, que afirma nao ser infensa a civilizacao, tendo mantido 
Itanhaem na categoria de Vila, apesar das dificuldades que teve 
de veneer. Outro membro do antigo grupo, em entrevista, distin- 
guia expressamente os moradores da Vila dos praianos (43) e re- 
feria-se a Peruibe como um bairro que fora "sempre atrasado e sem 
importancia". 

De outra parte, distinguiam-se por suas situagoes culturais ti- 
picas, os moradores do grupo de vizinhanca e o reduzido numero 
de habitantes da baixada, que se postavam na orla extrema da 
civilizagao. Relembramos que as distingoes eram menos significa- 
tivas no piano da vida material, do que no da vida social, apesai 
da tendencia e possibilidade de adogao de tragos da cultura do 
grupo rurbano, por parte dos que se situavam na area de conver- 
gencia bairro-vila. Contribuia ainda para aquela diferenciacao, a 
atividade educacional do Estado, instalando classes de primeiras 
letras em um e outro bairro. Assinalamos, sucedenclo aos frades 
no magisterio, professores publicos na Vila, a partir de 1857 e, em 
o bairros, a partir de 1873 (44), o que demonstra >a( persistencia 

da escola na elaboracao de atitudes valorativas da cultura rurba- 
na presente, nos agmPamentos de vizinhanca. Assim, pu, ^eu nl- 
— — . ^lO-cultural, os memoros desses se distinguiam 
dos habitantes da baixada interior, tanto por seu comportamento 
manifesto, quanto por seus proprios criterios de classificacao dos 
individuos. E o carater cultural de tais criterios esta expresso na 
denommacao dada aqueles mestizos da baixada: tabacudo termo 
que nao indica uma situacao economics mas, pejorativamente, o pri- 
mitivismo de seu modo de vida. 

Enfim, aqueles agrupamentos, enquanto considerados em sua 
const,tu.sdo interna, representavam situaSoes modais de vida socio- 
cuitural, relativamente diferenciadas. Enquanto, porem, conside- 

(4^1 ®enedito Calixto, op. cit., 1905, p. 498 

. fo1 difundido pela populapdo adventicia*! ' C a",ados O termo ca.para t Almanaques de 1857 a 1873. 
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rados com referencia ao seu grau de integragao a um dado tipo de 
cultura, assumiam o carater de camadas da estrutura social do 
grupo demografico. A ocorrencia concomitante de elementos ca- 
racteristicos da estratifica^ao em classes sociais decorria da acao 
econornica de uma pluralidade de agentes, que se situavam nas 
posigoes mais altas daquela gradacao. 





Ill 

AS ATUAIS CONDICOES DE VIDA 

De Itanhaem para Santos, partia-se de manha; almogava-se a 
meio caminho; pousava-se antes do canal, sem ponte, que era atra- 
vessado em canoa, na manha seguinte. Ou, entao, fazia-se a via- 
gem a noite, transpondo o canal pela manha. Com o trem, o tem- 
po encurtou a distancia. Os itanhaenses podiam alcangar Santos 
em menos de duas horas. Entao "comegou a acabar a antiga so- 
ciedade de Itanhaem". 

A facilidade de locomogao propiciou um encurtamento da dis- 
tancia cultural com a cidade, iniciando-se uma evasao da area, li- 
derada pelos mogos da Vila e cercanias, os quais, no entanto, con- 
tinuaram mantendo ligagoes com a antiga comunidade. Simulta- 
neamente, principiou a invasao de adventicios, atraidos pela cons- 
trugao da estrada e trafego ferroviario, pela perspectiva de novo 
mercado de bens e servigos e pelas terras de lavoura disponiveis. 
Conforme informagao oral, entre 1915 e 1920 o contingente de ad- 

venticios ja era maior do que o de retirantes, sendo assim o ba- 
lango favoravel ao aumento demografico. Naquele quinquenio, en- 
traram trabalhadores nacionais e estrangeiros (particularmente Por- 
tugueses e espanhois) para os servigos da ferrovia; comerciantes 

destas ultimas nacionalidades, seguidos quantitativamente por ita- 
lianos, alemaes e sirios; e agricultores japoneses, que se localizaram 
na divisa com c municipio de Iguape. As proporgoes daquela inva- 
sao podern ser avaliadas pelo numero de estrangeiros — afora seus 

descendentes no pais — que representava, em 1920, mais de um 
quinto da populagao, recenseada em 4.228 habitantes. Certamen- 
te, nem todos ainda permanecem no municipio. Averiguamos, po- 
rem, que muitos daqueles comerciantes continuam ali residindo; e 
^tue alguns trabalhadores da ferrovia, chegados naquele periodo, tor- 
ftQt-om-oo citiantGs As entradas e saidas na orla praiana, juntou-se 
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a invasao ocasionada pela bananicultura, em concomitancia com o 
excdo de que tern participado, nestes ultimos 20 anos, nao so elemen- 
tos da antiga populacao, como tambem adventicios da zona rural. 
Como veremos, o municipio foi envolvido no processo de mobilida- 
de demografica que se verificou em todo o Estado e, mesmo, em 
todo o pais. 

O processo ecologico de substituigao, na praia, acompanhou o 
movimento turistico: muito lento ate 1930-35; vagaroso ate 1940- 
45,assumiu desde entao um ritmo acelerado, tendo-se ja completado 
praticamente, em toda a extensao da praia Grande e na praia de 
Itanhaem. Desde 1920-25, os veranistas vinham criando um mer- 
cado imobiliario, que se alargou grandemente durannte a guerra e 
os anos seguintes. E na medida em que as terras se valorizavam, 
os antigos moradores foram vendendo suas propriedades — terre- 
nes e predios — e mudando-se, em geral, para Sao Vicente, Santos 
e Sao Paulo. Pcde-se dizer que toda a praia, de Sao Vicente a 
Itanhaem, na profundidade do mar a ferrovia, acha-se loteada, em 
maos de companhias imobiliarias ou proprietaries individuals. Fa- 
lando-nos da especulacao com os imdveis naquela regiao e da gran- 
deza de gleba loteada, disse-nos o engenheiro de uma das compa- 
nhias que nao se construira em todos os lotes, nem em 50 anos. 
Em Itanhaem, o loteamento ja alcangou as primeiras terras da 
praia de Peruibe. 

"O veranista chega e o caicara sai", diz Araujo Filho (1) . E 
quando nao sai de sua area geografica, sai de sua area socio-cultural. 

Em Itanhaem, enconlramos apenas 3 das antigas familias do- 
minances, com parte da parentela residindo em Sao Paulo, e pou- 
cas outras habitando geralmente as cercanias da Vila. Nos agru- 
pamentos da redondeza, sao elas hoje minoria. O grupo de pesca 
ja nao se constitui apenas de natives, pois averiguamos existir ali 
pessoas vindas da area vicentina. O maior remanescente da velha 
pcpulaqac praiana Iccaliza-se mais ao sul, para alem das praias 
de banho. 

E' significativo o fato de que, hoje, dizem-se "velhos morado- 
res" de Itanhaem, pessoas ali radicadas ha mais de 8 ou 10 anos. 
A grande maioria da populagao atual nem sequer conhece as fa- 

(1) Araujo Filho, op. cit., p. 36. 
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milias remanescentes do antigo grupo da Vila e aponta individuos 
dos primeircs contingentes de adventicios como os mais antigos mo- 
radores. E e comum apontar-se todo e qualquer habitante das areas 
praianas mais afastadas como "caicaras", ainda mesmo quando sao 
adventicios. De outra parte, membros de uma das antigas famxlias, 
falando-nos das mudangas nas ccndigoes de vida, queixou-se da 
atual situagao das relacoes sociais. E uma crianga, cuja familia, 
do velho grupo dominante, mudou-se para Sao Paulo, disse-nos que 
"nao gosta de ficar em Itanhaem, porque quase nao tern com quern 
brincar". 

Os antigos moradores que nao se retiraram da regiao tem-se 
integrado, em diferentes graus, nas novas condigoes de vida, par- 
ticipando de modo permanente ou temporario em suas formas de 
ccupagao e relagoes sociais. Encontramos "caigaras" trabalhando, 
nao so na lavoura e nos lenheiros, mas ainda nos itransportes, obras 
publicas e pequenos servigos ligados ao turismo. 

Outra onda invasora foi a que se orientou para a baixada in- 
terior. Por volta de 1930, os pioneiros da bananicultura no litoral 
sul, adquirindo posses nas margens dos rios Branco e Aguapeu, de- 
ram inicio ao povoamento efetivo do interior. Reportando-nos a 
Araujo Filho, cujo pai foi um daqueles pioneiros, contavam eles 
"encontrar trabalhadores na propria zona, quer nas vilas e suas 
praias proximas, quer mesmo em certos trechos dos rios. Mas des- 
de logo viram que nao podiam valer-se do brago local, pois nem 
o caigara, nem o tabacudo, dariam conta da tarefa". Em tais cir- 
cunstancias os novos sitiantes recrutaram o grosso de seus cama- 
radas em outras areas: ate 1932-33, obtiveram mao-de-obra em 
Santos (espanhois, Portugueses e alguns negros) e entre os praia- 
nos de Ubatuba e Parati; posteriormente, em alguns lugares planal- 

tinos, como Itapecerica e Salesopolis; e a partir de 1940, a maioria 
dos bragos tern sido nordestinos f25 A-t^^imcnte, no contingente 
dos trabalhador' - <:los bananais ainda predominam os baianos e 
pei.,~mcucanos, seguidos de alagoanos e sergipanos, assinalando-se 
entre eles, em menor mimero, cearenses, fluminenses e paranaenses 

(2) Cf. Araujo Filho, ibidem, pp. 37 e 61. 
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(3). Anotamos, entretantOj a crescente entrada de trabslhadores de 
municipios do interior sul do Estado, como Xiririca, Itapeva e Itara- 
re. Esta sucessao nao foi o resultado da simples solicitagao da maior 
quantidade de mao-de-obra, na medida em que aumentavam as plan- 
tagoes. Desenvolvendo-se no periodo mais intense da migragao rural 
e urbana, a bananicultura tern tido uma populacao trabalhadoxa ex- 
tremamente flutuante. A maioria, depois de algum tempo de servigo 
tem-se mudado para as vilas da regiao ou grandes centres urbanos, 
envolvida no exodo rural, cujo inicio pode ser marcado no quinqiie- 
nio 1935-40, tendo sua fase mais intensa ate 1950 (4) . Poucos da- 
queles adventicios tem-se fixado na regiao, alguns adquirindo terras, 
outros trabalhando como camaradas, fazendo viagens temporarias a 
sua terra natal. 

Alem daqueles trabalbadores, os japoneses entraram pela di- 
visa sul do territorio municipal, e em maior numero a partir de 
1940, estabelecendo-se principalmente para os lados de Itariri. 
Mas tambem sao encontrados na vila de Itanhaem, onde algumas 
familias cultivam terras situadas atras do morro do Convento, 

A populagao nativa participou muito pouco do desbravamen- 
to da baixada, da plantagao e trato dos bananais. A maior parte 
dos sitiantes, proprietarios legais ou posseiros, transferiu os direi- 
tos sobre suas terras, na medida em que avangava a bananicultu- 
ra, mudando-se para as zonas urbanas, de preferencia Santos e Sao 
Vicente. Nesta ultima cidade existe mesmo uma pequena vila ha- 
bitada por retirantes do literal sul. Alguns, no entanto, nao ven- 
deram seus sitios, "na ilusao do dinheiro", como nos disse um de- 
les que e hoje um pequeno bananicultor. Outros, como algumas fa- 
milias de tabacudos, ainda se conservam em suas pequenas por- 
goes de terra pobre, inadequada ao cultivo da bananeira, e tra- 
balhando esporadicamente para terceiros. Mas, tambem ha taba- 
cudos, sem posses piwvadcvo, vivem Sempre em recuo para as 
terras devolutas mais afastadas. 

(3) Em 1950, dos 8.440.768 brasileiros natos existentes no Estado, 12,80% provie- 
ram de outras unidades da Ft-deragao; e destes, 17,56%, da Bahia, cf. VI Re- 
censcamento Geral do Brasl, 1950, I.B.G.E., 1953. 

(4) Estima-se que entre 1940 e 1948, entraram somente na Capital cerca do 700.0000 
pessoas, provenientes de localidades do interior e, em grande parte, da zona rural. 
Cf. Vicente Unzer de Almeida e Otavio Teixeira Mendes Sobrinho, Migra^ao Rural- 
Urb.na; Secretaria da Agricultura, Sao Paulo, 1951. 
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Neste processo de invasao e sucessao, alterou-se a proporgao 
entre o numero de habitantes das zonas rurais e urbanas, acompa- 
nhando o movimento demografico de Santos e do planalto. 

Nas areas que temos comparado, registraram-se os seguintes 
aumentos de populacao: 

1934 1940 1950 
Estado 6.183.559 6.897.105 9.134.323 
(s/Iitoral) 
Santos 149.869 173.107 198.981 
Litoral Sul 77.034 86.579 131.004 
Literal Norte 24.765 23.525 24.469 

Naquelas mesmas datas assim se distribuiam, as citadas po- 
pulagoes, segundo a situagao do domicilio: 

1934 1940 1950 
rural% urbana% rural% urbana% rural% urbana% 

Estado 64,23% 35,77% 56,74% 43,23% 47,39% 52,61% 
(s/lit.) 
Santos 10,30% 89,70% 5,70% 94,30% 2,25% 97,75% 
Lit Sul 79,62% 20,38% 73,10% 26,90% 59,26% 40,74% 
Lit. Nort. 89,17% 10.83% 77.45% 22,55% 70,90% 29,10% 

A intensifica^ao da concentrayao demografica em cidades, vi- 
las e povoados, geralmente observada em todo o Estado indicada 
por aqueles grandes numeros, assim se verificou no primitive ter- 
ritorio municipal de Itanhaem, alterando o antigo quadro do po- 
voamento: 

pop. total pop. rural % pop- urbana- 
suburbana % (5) 

1934 9.046 92,6% 7.4% 
1940 10.878 83,6% 16,4% 
1950 13.882 36,6% 63,4% 

Na orla praiana, a vila de Itanhaem continua a destacar-se co- 
—^ o maior nucleo demografico, tendo sua populagao fixa passado 
de ooo liabitantes, em 1934, para 1.781- em 1940, e 2.285, em 
1950. Aindq. tendo-*- vlsia a concentragao de veramstas, po- 
demos acrescentar, aquele numero, no minimo igual quantidade de 
habitantes temporaries. Com isto, elevou-se o numero de predios 
no sitio urbano: de cerca de 200, em 1934, a 499 em 1951. Deles, 
10 possuem 2 pavimentos; 405 sao construidos de alvenaria; 60, 

(5) Juntamos sob esta rubrica, em 1950, as populates de Itanhaem, Itariri, Mon- 
gagua e Ana Dias. 
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de madeira; e 34 de outros rnateriais; 450, sao servidcs de agua en- 
carada; e 312, de luz eletrica. Dos 37 logradouros publicos, ape- 
nas 21 contam com focos de iluminacao. As ruas, na medida em 
que avangam para a periferia da vila apresentam maiores areas 
vazias. Por uutro laclo, no centro, mesmo os quintals das velhas 
casas ja foram tornados por novas construcoes. 

A ocupacao do atual sitio urbano, segundo Araujo Filho, fez- 
se em 3 etapas: ate 1915, constituiu-se o nucleo primitivo da Vila; 
daquela data a 1930, abriram-se as duas areas que o ladeiam, des- 
cendo a maior delas rumo a barra do rio, pelo aterro levantado pa- 
ra a extensao da via ferrea; e depois de 1930, a chamada Vila Ope- 
raria, a margem da ferrovia, e a Prainha, para alem da barra do 
rio (6). De nossa parte, juntamos a esse zoneamento baseado na 
sucessao cronologica de abertura das areas sua distingao segundo a 
predominancia de certos tipos e fungoes de predios e caracteris- 
ticas mais aparentes dos moradores: 

1) O nucleo central, que toma o sitio primitivo da Vila, con- 
tando com 153 predios, de taipa ou tijolo, em geral velhos ou 
reformados, construidcs rentjes ao passeio e Jatenalmente justa- 
pcstos. Deles, 123 sao usados para residencias e 30 para outros 
fins, ccmo cultos religiosos, servigos publicos, comercio e oficinas. 

2) Os trechos que ladeiam o nucleo central, contando, em 
conjunto, com 188 predios, dos quais 179 usados para moradia 
e 9 para outros fins. Suas casas sao todas de tijolo ou madeira, pre- 
dominando as primeiras, sendo muitas delas amplas e isoladas das 
ccnstrugoes vizinhas. Desses trechos, o mais edificado e o que se 
sLua sntre o nucleo central e a barra do rio. 

3) A Prainha e a Praia do Sonho, que contam com 5 c^aS 

comerciais e 79 residen-i^. mase todas de tijolos, muitas de alto 
custo, ievantadas em terrenos amplos e ajaram^u^o. 

4) A Vila Operaria, com 108 predios, dos quais 4 usados pe- 
lo comercio. Suas casas sao pequenas, construidas de tijolo ou ma- 
deira, rentes ao passeio e em geral justapostas. 

(6) Cf. Araujo Filho, op. cit., 1950, p. 50. 
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5) A peiiferia da vila, onde ha casas de madeira e de pau- 
a-pique, estaleiros, depositos para bananas e uma area hortense, 
atras do morro do Convento. 

No quadro da populacao fixa, as pessoas de altos e medianos 
recursos financeiros residem, em geral, em casas proprias ou aju- 
gadas e hotels, localizados no centro urbano. Sao escassos nos tre- 
chos laterals e raros nos bairros da praia. As camadas de menores 
recursos, em sua malor parte, habitam moradias proprias ou casas 
e comodos alugados, no Bairro Operario. Os restantes dispersam- 
se pelas demais areas, onde ocupam predios a margem da ferro- 
via e do rio e na penferia da vila. No quadro da populacao flu- 
tuante, as pessoas de altos e medianos recursos financeiros alojam- 
se em casas proprias ou alugadas e hotels, concentrando-se nas 
praias e no trecho que as liga ao nucleo central, rareando nesta 
area e na que fica oposta a Prainha. Aqui, nos sitios mais recua- 
dos do mar, na Vila Operaria, predominam os veranistas que me- 
nos dispendem com o alojamento, ocupando casas proprias ou alu- 
gadas, comodos em habitacao de terceiros e colonias de ferias. 

Neste zoneamento, as areas foram demarcadas, tomando-se 
como ponto de referencia o sitio da primitiva vila que ainda se 
mantem como seu centro comercial e administrativo. Contudo, 
nao se tendo a povoayao desenvolvido pela predominancia das ati- 
vidades economicas de entrepostos da zona rural, nao coube ao 
scu centro a exclusiva orientacao do alargamento do perimetro ur- 
bano. A funcao cuitu^aimente atribuida ao mar pela populagao 
flutuante promoveu, neste quaiLu de seculo, a formacao da Prai- 
nha, que tern orientado a expansao da vila, qUer pelo aumento das 

edificacoes ao longo da praia, quer incrementando as construcoes 
no trecho que a separa da area comercial. O mar, na medida em 
que tern perdido parcialmente sua primitiva fungao economica, ad- 
quire outra, que o mantem em sua qualidade de eixo orientador 
do povoamento na orla praiana. 

A ferrovia, criando novas formas de ocupacao, alterou o anti- 
go tipo de povoamento disperse, promovendo o aparecimento de 

pequenos nucleos nos 17 pontos de parada do trem, alem das esta- 
coes nos povoados de Itanhaem, Peruibe e Juquia. As casas praia- 
nas — diz Araujo Filho — que antes tinham as frentes para o 
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mar "hoje voltam-se para o interior, a beira da linha ferrea, onde, 
nas paradas existentes, se criaram aglomeracoes de meia duzia de 
casas com as infaliveis vendas para vender cachaga" (7). No en- 
tanto, nem todas assim permaneceram, gracas as novas condicoes 

de vida economica criadas pelo turismo, pela bananicultura e, con- 
comitantemente, pelo desenvolvimento dos transportes. 

Na Praia Grande, as edificagoes, mais numerosas nas cerca- 
nias de Sao Vicente, rareiam pelas terras loteadas, ate Mongagua. 
Ai, antigo lugar de pescadores, ergue-se agora um povoado, ja ele- 
vado a categoria de sede distrital. Sua populacao fixa era de 726 
habitantes, em 1950, sendo numerosos os turistas que se alojam 
em um hotel e casas particulares. Mais adiante, proximo de Ita- 
nhaem, o Suarao, com um hotel, Igreja, cinema e casas de veranis- 
tas ja se apresenta como um novo ponto de aglutinagao demogra- 
fica. Apenas na praia de Peruibe, onde ha somente um hotel, e 
terras loteadas na vizinhanga de Itanhaem, o povoamento continua 
disperse como antes, com seu velho bairro bem mais para o sul. 
Ali, no entanto, delineia-se um novo nucleo de turismo que ja con- 
ta com um hotel, tres pensoes e uma vintena de casas de vera- 
nistas. 

No interior do antigo territorio municipal, a agricultura e a 
ferrovia modificaram o antigo tipo de povoamento, promovendo a 
formagao de nuclecs demograficos, nas paradas do trem e sitios 
de banana. Nas estagoes ferrcviarias surgiram 4 pequenos aglome- 
rados de casas, em geral de madeira e de pau-s pique e a Vila de 
Itariri. Esta, simples parada de trpm ate 1930, e pequeno povoado 
ate 1940, ja contava, em 1950, com 1.312 habitantes. E' hoje sede 
de municipio, possuindo iluminagao eletrica publica e domiciliar. 
Na zona rural, o emprego de brago assalariado em grande escala 
promoveu o tipo de povoamento caracteristico das areas das gran- 
des lavouras: pequenos agrupamentos de distancia em distancia. 
Fora das grandes plantacoes, os moradores ja estao mais disper- 
ses pelos pequenos sitios ou terras devolutas. 

Quanto as atividades principais da pcpulagao, assim se distri- 
tribuiam os habitantes maiores de 10 anos, em 1940 (8): 

(7) Araiijo Filho, op. cit., 1950, p. 33. 
(.8) Sinopse Estatisitca do Municipio de Itanhaem, I.B.G.E., 1948. 



ITANHAfiM G3 

Agcricultura, pecuaria e silvicultura — 2.850. 
Industrias extrativas — 668. 
Industria de transformacao — 119. 
Omercio de mercadorias — 138. 
T'ansportes e comunicacoes — 173. 
/i dministracao publica, justica e ensino publico — 69. 
E'^fesa nacional, seguranca publica — 6. 
Profissoes liberals, culto, ensino particular, administracao pri- 

vada — 10. 
Sarvigos, atividades sociais — 62. 
Atividades domesticas, atividades escolares — 2.755. 
Condigoes inativas, atividades nao compreendidas nos demais 

ramos, condigoes ou atividades nao definidas ou mal declaradas 
— 902. 

As diferencas entre o antigo e o atual quadro economico, ja 
indicada pelos dados anteriores, mais se destacam quando se con- 
sidera o aparecimento de novas formas de ocupagao, tanto na zona 
urbana quanto rural. Conforme o levantamento que nos foi pos- 
sivel efetuar sao hoje explorados o comercio de secos e molhados, 

fazendas e armarinhos, lougas e ferragens, hotels, bares e restau- 
rantes; combustiveis vegetais, energia e material eletrico; comer- 
cio de terras e material para construgao; cinemas e outros tipos de 
casas de diversao: services medico, odontologico e farmaceutico; in- 
dustria de doces de banana, de tamancos e de artefatos de conchas; 
corte de lenha, prepaio de carvao e extragao de areia; industria da 
construgao civil e obras publicas municipais e estaduais; oficina me- 
canica e estaleiro; transporte ferroviario, rodoviario e fluvial; comu- 
nicagoes postals, telegraficas e telefonicas. Os seivigos publicos 
educacionais e assistenciais sao constituidos pelo quadro adminis- 
trative da prefeitura, cartorio, tabeliao, coletorias, caixa economica, 
delegacia de policia, correio e telegrafo, posto de saude e centro 
de puericultura, sociedade pro-maternidade e infancia, biblioteca 
publica e 19 escolas estaduais e municipais. 

Alem da banana e do peixe, a regiao exporta doce e licor de 
banana, tamancos, artefatos de conchas, lenha, carvao, madeira e, 
ultimamente, algum cereal (principalmente arroz) e verduras (va- 
gens e tomates). As mercadorias importadas constam principal- 
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mente de material para construcao, fazendas, armarinhos e vestua- 
rios, bebidas, alimentos em conservas e combustiveis Hquidos. Quan- 
to ao volume das mercadorias anualmente negociadas, apenas obti- 
vemos dados referentes as transportadas pela ferrovia. Suas compo- 
sigoes carregaram, na estacao de Itanhaem, em 1951, 17.444.347 qui- 
los de mercadorias (principalmente banana), e descarregaram 
6. 887.071 quilos (principalmente de tijolos) (9). Alem disso, ou- 
tra porcao nao conhecida por nos de generos e artigcs manufatu- 
radcs e transportada por caminhoes e lanchas de grande tonela- 
gem, que trafegam entre os bananais e Santos. Uma rede comer- 
cial estende-se daquela cidade aos pontos de parada de trem e ar- 
mazens dos sitios, distribuindo mercadorias e recolhendo os pro- 
dutcs da lavoura, industria e pesca. Embora os grandes negocios 
de banana sejam realizados em Santos, ha alguns grandes banani- 
cultores que comprsm a producao de pequenos sitiantes, e a linha 

e percorrida por agentes de corapra e venda. 
A terra deixou de ser um simples meio de producao precipua- 

mente de subsistencia, tornando-se um meio de producao para o 
mercado e, consequentemente, um bem de troca em si mesmo. Ja 
anotamos que velhos proprietaries, legais ou posseiros, venderam 
suas terras, tendo a maioria use despatriado" e poucos permaneci- 
do, alguns ja sem dinheiro, trabalhando ccmo camaradas ou toman- 
go nova posse. Como tivemos oportunidade de averiguar, ha 

amda os que tomam posse de glebas sucessivas com o unico fito de 
vende-las a novos adventicios. 

Com o avanco da lavoura comercial, o numero de estabeleci- 
mentos agricolas elevou-se a 228, em 1934, e 362, em 1940, quan- 
do tomavam ein conjunto 5.988 alqueires, dos quais 1.592 culti- 
vados (10). Em grande parte daqueles sitios, nao se produz se- 
nao banana, pois que "os grandes agricultores nem querem ouvir 
falar de outras plantas". Os bananais sao rocados de 3 a 5 vezes 
por ano, as colheitas sao feitas 2 a 3 vezes por mes, e os grandes 
bananicultores tern por norma nao ocupar terras e bracos com ou- 
tras prcducoes. Acham mais rendoso adquirir e revender generos 
alimenticics, ou fornecer o rancho aos trabalhadores sem familia, 

(9) Dados colhidos na estaqao ferroviaria local. 
(JO) J. F. Camargo, op. cit. Vol. Ill, ab. 102. 
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que ainda constituem a maioria dos camaradas. No entanto, com 
a entrada de trabalhadores de municipios paulistas, acompanhados 
da familia, ja se observa em alguns grandes sitios raras e exxguas 
rocas de feijao e milho. 

A bananicultura, apesar de tocada pelo servigo inteiramente 
bragal e tecnicas rudimentares de plantagao (II) trato e colheita, 
criou algumas tarefas especializadas, principalmente na zona da 
grande rede de rios. Alem do administrador do sxtio, destacam- 
se, entre os trabalhadores, o valeteiro, incumbido de abrir as valas 
de drenagem; o debastador, encarregado de eliminar o excedente 
de rebentos das bananeiras. Nos grandes sitios, as bananas sao 
transportadas, do interior ao porto fluvial, por troles: composigao 
de vagonetas, que correm sobre trilhos de 60 cms. de bitola, pu- 
xadas por um carro com motor a oleo cm ou gasolina. O lanchei- 
ro e o encarregado de levar o produto ate Itanhaem, onde e trans- 
portado para os vagoes da ferrovia, ou diretamente ate o porto 
de Santos. Nos pequenos sitios e em toda a zona mais ao sul, 
onde nao ha o recurso da navegagao fluvial, o transporte e feito 
por caminhoes ate a ferrovia ou Santos e, ainda, por veiculos de 
tracao animal, que trafegam ate as paradas do trem. Nesta ultima 
area, ja ha pequenas propriedades especializadas na cultura do ar- 
roz ou legumes (vagens e cenouras), agriculturas praticadas pelos 
colonos japoneses e seus descendentes. Ali, os posseiros remanes- 
centes do antigo grupo ja cultivam, em diminuta escala, arroz e 
feijao para o mercado. 

A agricultura e a criagao com fim estritamente de subsistencia 
entraram em decadencia tambem na orla praiana, onde as novas for- 
mas de ocupagao tern atraido a maior parte dos caigaras. Como 

assinalamos anteriormente, da foz do Una a Itanhaem observa-se 
um decrescimo, por familia, da area cultivada, especies plantadas 
e numero de aves e suinos. Verifica-se ali, por parte das novas ge- 

ragoes, um crescente abandono das atividades agricolas e a procura 
de meios de subsistencia atraves de ocupagoes ligadas ao turismo, 

transporte, comercio e industria. Observamos que as exiguas e des- 
cuidadas rogas nas cercanias de Itanhaem definham, entregues a 

individuos idosos e criangas de ambos os sexos, enquanto os mogos, 

(U) Sobre a tocnica da bananicultura, cf. Araiijo Filho, op. cit., pp. 62 e 65. 
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ou emigraram, ou cuidam de outros afazeres. Preferem adquirir, 
em vez de produzir, ate mesmo a farinha de mandioca. 

Entre os que ainda praticam a grande pesca, muitos a com- 
binam com diferentes atividades como o corte de lenha e a extra- 
cao de areia; enquanto outros a ela se restringem inteiramente. A 
grande pescaria, que era antes uma atividade geral da populacao 
dispersa pelas praias, tende atualmente a se tornar tarefa espe- 
cializada, embora sua producao tenha decrescido na area da Vila. 
Em tdda a regiao, nao ha empresas de pesca possuidoras de barcos 
dinamaTqueees, cujo aparelhamento permite apanhar 20 toneladas 
de peixe por viagem; nem frigorificos para a conservacao do pes- 
cado. No entanto, mesmo utilizando o antigo tipo de equipamen- 
to, ja ha empresarios de pesca em Itanhaem e Peruibe. Nesta praia, 

ainda se apanha como em outros tempos, a media diaria de 2 mil 
quilos de peixe, nas temporadas. Mas, em Itanhaem, aquela quanti- 
dade se reduz, por vezes, a menos da metade. Os empresarios de 
pesca estao ligados aos revendedores de Santos, para onde enviam o 
pescado, reservados uns 100 quilos diarios para a venda no mercado 
da vila. A remessa do peixe a Santos e feita por caminhoes ou pela 
ferrovia, no caso do produto nao montar a mais de 500 quilos. 

Em suma, desenvolveram-se em Itanhaem, nestes ultimos 20 
anos, padroes ecologicos e economicos vigentes nas areas pioneiras 
da producao mercantil. Este processo, motivado pelo turismo e pe- 
la bananicultura, nao se fez a custa de transformagoes operadas na 
antiga comunidade, permanecida em seu sitio geografico, mas gra- 
gas a um movimento de invasao e substituicao demografica. Os 
adventicios aproveitaram as oportunidades oferecidas pelo alarga- 
mento do mercado, extensao da lavoura especializada e ampliacao 
dos servicos publicos, sem encontrar expressiva competicao por par- 
te dos antigos moradores. A maioria destes, por sua vez, a medida 
em que se desintegrava sua comunidade e passava a participar das 

novas condigoes de vida, teve ampliado o horizonte cultural e bus- 
cou novas ocupacoes e posicoes sociais em outras areas, principal- 
mente nos maiores centres urbanos. O remanescente vem sendo en- 
volvido no mesmo processo de mudanca socio-cultural, que se apre- 
senta mais intense nas areas do turismo e da lavoura mercantil. 

* * * 
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A diversidade das condigoes materials de vida apresenta-se hoje 
dentro de amplos limites, demaroados pelas necessidades e cor- 
respondentes solugoes criadas pela sociedade urbana e indus- 
trial . Os mais altos niveis de vida, da Praia Grande a Pe- 
ruibe, resultam de acoes conformadas a um dos modos de dispo- 
sicao do ocio elaborado pela populagao citadina do planalto. Um 
grupo de veranistas edificou casas amplas e ajardinadas, cuidado- 
samente equipadas de moveis, utensilios, roupas e objetos de orna- 
mentagao. Seus trajes e dieta sao variados, sendo grande parte dos 
alimentos trazidos de Santos e de Sao Paulo, em seus automoveis. 
Entre os que obtem recursos de subsistencia fora da area de Ita- 
nhaem, o escalonamento dos niveis temporaries de vida material 
esta demarcado, no outro extreme, pelos ocupantes de pequenos co- 
modos alugados e da colonia de ferias para operarios (12). Dentro 
daqueles limites, a gradagao abrange veranistas hospedados em di- 
ferentes tipos de casas, proprias ou alugadas, em hotels ou colo- 
nias de ferias. 

Na populagao fixa, os marcos daquela escala sao encontra- 
dos, de um lado, entre os moradores das casas medianas da Vila 
— geralmente velhos predios reformados —; e de outro lado, en- 
tre os ocupantes de barracoes de madeira e casas de pau-a-pique. 
De uns a outros, os indices considerados decrescem ate a simples 
posse de tarimba ou esteira, raros utensilios de cozinha e instru- 
mentos de pesca; a roupa do corpo e a dieta que, por vezes, resu- 
me-se ao marisco, farinha, banana, palmito, cafe e garapa. Ate mes- 
mo o peixe fresco e pouco consumido pela camada mais pobre, de- 
vido ao seu alto prego e a preferencia dos Pescadores em vende-lo 
e adquirir generos, que nao produzem, e artigos manufaturados, que 
vem substituindo os da antiga industria domestica. Como disse- 
mos, apenas em lugares mais distantes da area do turismo ainda per- 

manecem condigoes para uma relativa economia de subsistencia. 
Na zona interior, afastam-se menos os extremes dos diversos 

niveis de vida. O topo da gradagao, ocupado por um pequeno nu- 
mero de moradores da vila de Itariri, povoados e sitios, corres- 
ponde, em geral, ao nivel medio da escala observada na popu- 

(12) Ha, na Vila, as colonias de ferias da Companhia Municipal de Transportes Cole- 
tivos, da Juventude Universitaria Catolica, dos Padres Beneditinos, da Seguradora 
Paulista; e em Mongagua a do Centro Operario do Ipiranga. 
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lacao urbana de Itanhaem. Os grandes bananicultores sao absen- 
teistas. Nao possuem residencias em seus sitios, nem mesmo para 
vilegiaturas, ali comparecendo raramente para rapidas vistorias. 
Suas lavouras ficam entregues a administradores, cujos niveis de 
vida sobrelevam-se ao dos camaradas, menos pela alimentacao do 
que pelo abrigo. Habitam casas de madeira, e possuem alguns 
moveis e utensilios manufaturados. Grande numero de pequenos 
sitiantes, de diferentes nacionalidades, nao usufruem, apesar de suas 
posses, condicoes de vida melhores do que as de certos feitores. Por 
outro lado, se entre aqueles encontramos os que residem em casas 
de tijolo e possuem veiculos a motor, tambem observamos possei- 
ros habitando casebres, em um nivel de vida comparado ao dos 
trabalhadores assalariados das zonas rural e urbana. 

Nos grandes sitios de banana, o abrigo padrao consiste na "ca- 
sa da sede", ocupada pelo administrador, e no barracao com tarim- 
bas, raramente camas, onde dormem os camaradas sem familia no 
lugar. Sao construcoes de madeira, levantadas sobre estacas, co- 
bertas de telha ou zinco, isoladas ou formando um unico corpo. O 
espaco inferior e tornado pelo armazem, deposito de ferramentas e 
refeitorio dos camaradas, constituido de mesa e de bancos. Os bar- 
racoes, em que se alojam dezenas de homens, sao comparados por 
Araujo Filho ao "lipo classico de habitacoes coletivas usadas na 
Amazonia na epoca do inverno" (13) . Ao lado desse tipo de mora- 

dia, ha dispersas casas de pau-a-pique, barreadas ou nao, cujo nu- 
mero vem aumentando com a crescente entrada de trabalhadores 
acompanhados da familia, provenientes de municipios paulistas. 
Tanto no refeitorio coletivo, como nas casas, a alimentacao se res- 
tringe ao feijao, farinha, arroz, carne seca, manjuba, macarrao, cafe 
e banana. A isto se junta, por vezes, carne de porco, de peixe, de 
caga e palmito, obtidos pelos proprios trabalhadores (14). Seus 

vestuarios sao escassos e eles nao possuem, muitas vezes, nem mes- 
mo roupa de cama. Nas casas que pudemos observar — de cama- 
radas de grandes e pequenos sitios e de posseiros — nao vimos 

(13) Araujo Filho, op. cit., p. 38. 
(14) A maior parte do salario e gasta com a alimentacao, sob a forma de refeicao 

paga ou compra de generos. Nos armazens que visitamos, encontramos arroz, 
feijao, farinha, banha, carne seca, manjuba, biscoitos, cafe, aguardente, cigarros 
e fosforos, cujos pre^os sao equivalentes aos de Sao Paulo. 
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mais do que tarimbas ou esteiras, bancos ou caixotes, que servem 
de assentos e prateleiras; redes de fibras e alguns utensilios de ma- 
deira, barro e metal. 

Nos aldeamentos indigenas, cujos membros ja agora se inte- 
gram nas relacoes economicas estabelecidas na regiao, tambem se 
observam diferengas individuais, quanto a habitagao e posse de ali- 
mentos e utensilios. Incluindo-os em nossa ordenagao, alguns se 
situam ao nivel dos camaradas de sitio e outros ao dos mais pobres 
tabacudos. Segundo Egon Schaden, esse processo de diferencia- 
cao e recente e resultants da substituigao do carater comunitario 
da producao e do consume pelo carater individual da atividade e 
posse economica (15). 

Considerando o usufruto efetivo — e nao sua possibilidade vir- 
tual — de um dos referidos niveis de vida, assim se escalonam esses 
individuos no conjunto da populagao fixa e flutuante: os niveis 
mais altos apresentados pela populagao fixa da zona urbana cor- 
respondem aos medios da populagao flutuante; e os mais baixos 
sao infericres aos minimos desta ultima. Os mais altos niveis ob- 
servades na populacao do interior correspondem aos medios dos 
habitanles fixos da vila de Itanhaem; os minimos de toda a zona 
rural se equiparam, desde a praia aos aldeamentos indigenas. Em- 
bora a difusao da cultura do tipo urbano tenha suscitado progres- 
sivamente novas necessidades para a grande maioria da populagao 
rural^ as que tern sido passiveis de satisfagao permanecem relati- 

vamente as mesmas de sempre. Nesses casos e sob esses aspectos 
a passagem da economia de subsistencia para a de troca tern consis- 

tido apenas numa substituigao de solucoes referentes a obtengao de 

recursos minimos de alimentagao e abrigo. 
O estabelecimento efetivo do capitalismo moderno, na regiao, 

nao se fez, como vimos, pela acao economica do antigo grupo de- 
mografico. Seus agentes, ja incorporados aquele sistema, chega- 
ram do exterior do municipio, transportando capitais, arrastando 

mao-de-obra e organizando o trabalho sob novas formas. A pri- 
mitiva populacao local integrou-se e vem ainda se integrando nes- 
ta situagao, atraves do abandon©, perda, venda ou exploragao da 

propriedade e do ajustamento as relagoes de trocas de bens e see- 

ds) Egon Schaden, op. cit., 1954, pp. 41 e segts. 



70 AZIZ SIMAO e FRANK GOLDMAN 

vigos. Muitos retiranLes, particularmente dos primeiros periodos 
do exodo, abandonaram suas terras, garantidas ou nao por titulos 
legais, as quais ainda nao tinham procura no mercado de imoveis. 
Os bananicultores, alias, interessaram-se pelas glebas incultas da 
baixada, onde as tomaram por aquisigao ou simples ocupagao, de- 
salojando ou nao antigos moradores. O turismo, de seu lado, pos- 
teriormente valorizou as terras praianas, inclusive as de Peruibe e 
as que se situam para alem da ferrovia, apossadas das mesmas ma- 
neiras pelos adventicics. Fcmos informados de que, hoje, transi- 
tam processes de reintegracao ou manutengao de posse, iniciados 
por componentes da primitiva populacao ou seus descendentes. 
Outros, sem recurso financeiro, nem capacitagao cultural papra 

a exploracao capitalista do imovel, encontraram em sua venda a 
forma de ingresso no atual sistema economico, passando a exercer 
diferentes atividades, geralmente fora da regiao. Referindo-se a 
atual situacao de lavradores que alienaram a propriedade disse-nos 
um sitiante que ''eles sao modernistas (comodistas) e pensaram que 
com o dinheiro iam folgar mais. Hoje muitos estao sem nada, tra- 

balhando de camarada e muitcs despatriaram iludidos com a cida- 
de". Os poucos individuos que mantiveram suas propriedades, 
na zona urbana ou rural, explcram-nas para a obtenpao de rendas 
e de produgao agricola (de manuten^ao e comercial ou apenas de ma- 
nutengao). Na vila de Itanhaem, encontramos casas pertencentes 
a antigos moradores, ali residentes ou nao, alugadas para diferentes 
fins. Na zona rural, particularmente na area de Itariri, ha os que 

cultivam, em pequenas glebas, bananas e cereais ou apenas cereais 
para o comercio ou consume. Grands numero deles, cuja produgao 
e exigua, ainda trabalha temporariamente em sitios de terceiros. O 

insignificante volume de sua produpao liga-se, nao apenas a exten- 
sao e natureza do solo, mas tambern a deficiencia de tecnicas agri- 
colas e mao-de-obra. Esta chega mesmo a faltar para uma agricul- 
tura de manutengao satisfatoria, o que leva os sitiantes miudos 
a se empregarem em servipos assalariados, enquanto suas exiguas 
rocas crescem sem tratos culturais. Vendem parte de sua diminu- 
ta produgao para adquirir outros generos (cafe, carne seca, aguar- 
dente), vendo-se obrigados, posteriormente, a comprar os da mes- 
ma especie que venderem (feijao, arroz). O trabalho simultaneo 



ITANHAEM 71 

na propria roca e para terceiros e tambem praticado pelos indige- 
nas, que prestam services esporadicamente nos bananais e numa 
fabrica de doces em Ana Dias. Essa situagao equipara-os, a to- 
dos, apesar de proprietaries, aos colonos da fazenda do planalto, 
que recebem dos patroes terra para suas plantas segundo o velho 
costume. 

O mutirao, que no passado suplementava os bragos de uma 
familia, nao e praticado na area de Itanhaem e se acha em visivel 
decadencia de Itariri para o sul. Ali, e ainda promovido por al- 
guns sitiantes ou empreiteiros de bananais, que tern meios de for- 
necer alimentos e promover o baile, alem de gozar de prestigio en- 
tre os convocados. O requisite de prestigio pessoal substitui hoje 
o de membro da comunidade, pois quern nao o possui corre o ris- 
co de ter mais despesas do que resultados com o mutirao. A maio- 
ria dos que comparecem aquele tipo de trabalho coletivo "chega 
tarde e sai cedo", "faz mais barulho do que trabalho", porque "e 
mutirao mesmo". Nestas condigoes, o mutirao e evitado pelos que 
tern em vista a produgao para o mercado que, caso dele necessitem, 
convidam "os amigos" e ja nao o bairro. Apesar disso, "vem ate 
quern nao e convidado, por causa da festa", que atualmente consis- 
te em baile com musicas modernas, tocadas em sanfonas, violao, ca- 
vaquinho e pandeiro. 

A decadencia do mutirao liga-se, obviamente, a desintegragao 
da comunidade vicinal e da organizagao autonomica do trabalho. 
As primeiras novas formas de ocupagao assalariadas, oferecidas pe- 
la ferrovia e pelo movimento turistico incipiente, marcam o inicio 
do envolvimento de mais uma parte da populagao praiana pela 

organizagao heteronomica do trabalho. Contudo, os servigos no 
lenheiro e os prestados a veranistas nao estabeleciam regime de 
trabalho que retirasse os individuos, de vez, das formas tradicio- 
nais de vida economica. Como ainda hoje muitos fazem, as ve- 
Ihas geragoes combinaram aqueles servigos com suas atividades 
na agricultura, pesca, caga, coleta e industria domestica. Ja a ba- 

nanicultura nao encontrou nelas o tipo de tralbalhador que exigem 
suas tarefas. As grandes derrubadas, o permanente trato das plan- 
tas e as sucessivas colheitas, em novo ritmo e disciplina de traba- 
lho, nao se coadunavam com os padroes e valores da antiga co- 
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munidade. Dai terem as geragoes que assistiram ao estabelecimen- 

to dos primeiros bananais participado bem pouco daquelas empre- 
sas, particularmente em certos periodos do ano agricola, o que 
obrigou os bananicultores a procurar bragos fora da regiao. Toda- 
via, ss novas geragoes foram-se incorporando ao sistema de rela- 
goes capitalista. E a medida em que se envolviam no mercado de 
trabalho, pelas formas indicadas, participaram, como os adventi- 
cios, das condigoes da flutuagao da mao-de-obra. Transformada 
sua forga de trabalho em mercadoria procuraram, principalmente 
nas cidades, melhores situagoes de oferta. Neste processo, conse- 
qiientemente, verificou-se a desorganizagao das antigas relagoes vi- 
cinais, ainda observaveis apenas nos lugares mais afastados dos 
centres comerciais, como para os lados da foz do Una ou da subi- 
da da serra. Em outros, mesmo onde subsiste a economia consun- 
tiva combinada com o pequeno comercio, e manifesta a desinte- 
gragao do antigo bairro pela progressiva substituigao de normas 
orgamzatorias e valores culturais. A area das relagdes restringe-se 
atraves da selegao individual, como as que se referem ao trabalho 
coletivo, A moeda se tornou o motivo e a medida de todos os atos 
economicos, o que se evidencia ate mesmo nos mutiroes, pela ati- 

tude de voluntaries com referencia a tarefas sem retribuicao fi- 
nanceira e pelo decrescimo das convocagoes por nao serem com- 
pensadoras. Nestas circunstancias, a cooperagao fundada na reci- 
procidade de atos e substituida pela simples ajuda em troca de 
festa e a organizagao do trabalho chega a exigir diregao hetero- 
nomica, pois depende do prestigio pessoal do convocador a maior 
eficiencia do trabalho. A transformagao do antigo modo de vida 
ocasionado pelo avango do capitalismo ja atingiu os aldeamentos 
indigenas, onde, segundo Egon Schaden, nao vigoram mais as anti- 
gas formas economicas, sendo indice da desorganizagao social "o 
progressivo abandon© de trabalho coletivo, conseqiiencia direta da 
individualizagao das preocupagoes economicas" (16). 

A pesca de mar tambem perdeu o carater de trabalho coopera- 
tive de comunidade vicinal, onde esta ja se desintegrou, como na 
Praia Grande e Itanhaem. Aqui, averiguamos que o dono do bar- 
co e da rede nao e mais urn simples parceiro, a quern os pescado- 

(16) Egon Schaden, ibidem, 1954, p. 65. 
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res entregam parte do produto, sem a ele estarem subordinados. 
Atualmente, e um empresario — o capitao — que alicia Pescado- 
res, aos quais da uma parcela dos lucres, refeigao ee pouso num bar- 
racao de madeira. A participagao nao e mais do que uma forma 
de salario, pois o capitao e o dono e o diretor da empresa, admi- 
tindo e despedindo "camaradas de pesca", mantendo a disciplina 
no trabalho e no alojamento, edificado num terreno ao fundo de 
sua propria casa. 

Excetuados, pois, aqueles que ainda se acham no limiar da 
transformacao socio-econdmica, os demais habitantes nao se vin- 
culam em constelagoes vicinais, onde sao extensivas a ajuda mu- 
tua valores de natureza afetiva. O bairro e hoje um termo que 
designa uma circunscrigao administrativa ou, mesmo, seu maior 
ponto de aglutinagao demografica. Os que nele residem distin- 
guem-se^ nao so pelas posses economicas, mas tambem pela etnia, 

religiao e participagao na cultura do tipo urbano. 

Em conexao com os fatos demograficos e economicos registra- 
dos, os elementos estruturais da sociedade de classes ja nao se apre- 
sentam apenas inseridos em comunidades baisicamente vicinais, 
mas caracterizam a estratificagao social dominante, dentro da qual 
aquelas subsistem deliqiiescentes. Consideraremos os aspectos que 
tal estrutura assumiu, primeiramente na area urbana e suburbana 
de Itanhaem, depois na zona rural. 

Em nosso inquerito, ao buscar compreender quais as linhas 
de estratificagao do grupo demografico fixo, segundo a tecnica de 
Warner e Lunt, obtivemos indicagoes que, neste caso, nao nos pa- 
receram servir, por si sos, para uma ordena^ao dos individuos em 
camadas sociais. Averiguamos haver na popula^ao uma clara cons- 
ciencia de que seus membros se diferenciam como ricos, remedia- 
dos e pobres, embora seja variavel o conhecimento dos inqueridos 
sobre as posses dos individuos em particular. Afora certas pessoas 
em situagao de avaliar os bens de certas outras, os demais baseiam 
suas distingoes em indices como grandeza do estabelecimento co- 
mercial, local e tipo de residencia, nivel de vida material e tipo 
de ocupagao. Na estrutura economica, ha uma duzia de pessoas 
geralmente apontadas como as mais ricas e outras tantas coloca- 
das em igual nivel pelos que melhor sabem de sua situagao. Os 
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artesaos, empregados, pequenos funcionarios, operarios, Pescadores, 
uns e outros proprietaries ou nao de bens de pequeno valor, sao 

englobadamente classificados como pobres. Os demais, ocupados 
no comercio, funcionalismo e profissoes liberais sao indicados co- 
mo remediados ou mais ou menos ricos, conforme a fonte de in- 
formagao. Alem dessas categorias gerais, e possivel distinguir ou- 
tros grupos, que se classificam a si mesmos segundo criterios des- 
conhecidos ou nao reconhecidos pela totalidade da populagao. As- 
sim, encontramos um grupo de pessoas de diferentes etnias, posses 
e ocupacoes, que se considera no topo da estratificagao social, por 
mantei em relagoes com veranistas que usufruem medianos e altos 
niveis de vida em seu grupo, por freqiientarem associagoes e reu- 
nioes que exigem gastos financeiros e conformagao da conduta a 
certas etiquetas (17). No entanto, outros individuos, nao interes- 
sados em tais situagoes, julgam-se iguais aos componentes daquele 
grupo e mesmo superiores a certos deles — em razao de suas 
posses, prestigio politico e fungdes publicas, tornados tais elemen- 
tos isolada ou combinadamente. Doutra parte, em cada um des- 
ses conjuntos, hq subgrupos baseados em relacoes simpaticas, eco- 
nomicas e politicas. E quanto as atitudes manifestas, as que ob- 
servamos nao nos revelaram haver entre aqueles individuos um re- 
conhecimento de subordinagao de uns com relagao a outros. 

Entre pequenos proprietaries de casas comerciais e oficinas, 
empregados de empresas pnvadas, funcionarios da administragao 
e magisterio publico e pessoas aposentadas, nao vinculados de mo- 
do efetivo aqueles grupos, observa-se igual pluralidade de circulos 
de relagoes sociais. Pelos niveis de vida, padroes de comporta- 
mento e sentimento de posigao social, as distingoes sao marcantes 
apenas nos casos que delimitam o conjunto. Enquanto uns se apro- 
ximam dos circulos primeiramente citados, outros ficam nas fron- 
teiras opostas, relacionando-se com artesaos e operarios, pela vizi- 
nhanga e local de recreio (18). Por sua vez, os operarios emprega- 
dos nos transportes, construgao civil, industria manufatureira e ex- 
trativa, obras publicas e pesca, distinguem-se, nao apenas pela pos- 
se de casa propria e nivel de vida, mas tambem pela categoria pro- 

Osi Festas do Sn , C,UbC ^ 0rga"iza^) e "Boites". •restas do Esporte Clube Sao Paulo. 
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fissional, relagoes de trabalho e recreagao. E' manifesto o senti- 
mento de superioridade socio-cultural em trabaihadores qualifica- 
dos da industria e do transports terrestre com referencia aos de- 
mais, particularmente Pescadores, lenhadores e canoeiros. 

Alem destas distingoes, averiguamos outras de carater etnico, 
mais nitidas com respeito a um grupo de japoneses e outro de ar- 
tesaos hungaros. Ainda esses ultimos, adventistas, julgam-se em 
situacao privilegiada com referencia a toda a populacao por valo- 
res ligados a suas crengas religiosas. 

Assim, obtivemos indices referentes a conjuntos de individuos 
que se encontram, reconhecidamente, em diferentes situagoes ca- 
racterizadas pela disposigao de bens e cargos. Todavia, em tais 
conjuntos, encontramos tambem grupos que se classificam segun- 
do criterios heterogeneos relatives a diferentes situagoes de vida 
socio-cultural, sem o reconhecimento por parte de alguns da posi- 
gao superior que outros se atribuem. Se aqueies primeiros conjun- 
tos de individuos, por participarem de situagoes basicas decorren- 
tes de fenomenos da mesma natureza, podem ser compreendidos 
como camadas hierarquicamente integradas, o mesmo nao se da 
com os ultimos, visto a diversidade dos fatos que Ihes imprimem 
configuragoes particulares. Certamente, pelo emprego de tecnicas 
mais elaboradas, que nao estiveram ao nosso alcance, poder-se-ia 
determinar com maior precisao os grupos culturalmente diferen- 
ciados, seus padroes ideais e comportamentos manifestos, seus me- 
canismos de controle e tipos de relagdes, em uma organizagao so- 
cial de classes. Isto, porem, apenas nos daria maior conhecimento 
daqueles grupos enquanto expressao de fatos de diversas nature- 
zas, e nao os elementos que permitam interrelaciona-Ios como clas- 
ses sociais. De modo que, neste caso, nao nos pareceu suficiente, 
por si mesma, a tecnica viavel para apreender a gradagao dos gru- 
pos de vizinhanca na participagao de um dado tipo de cultura. 

Alias, em campo, deparamos com o problema ja discutido por 
Florestan Fernandes (19), parai quern a questao de saber como in- 

(19) Florestan Fernandes, "A Analise Sociologica das Classes Sociais", Sociologia. 1948, 
passim. Registramos que ja tinhamos como concludente a argumentagao do autor 
sobre a legitimidade e a eficiencia cientifica do metodo sociologico e dela indi- 
camos os pontos que mais de perto interessam esta exposigao. Contudo, nao po- 
deriamos deixar de ver, ainda que modestamente, quais os resultados que obteria- 
mos com o emprego da tecnica de Warner e Lunt. 
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vestigar as classes sociais e um problema de metodo e nao apenas 
de instrumentos. Esse autor considera que "as diferengas de orien- 
tacao metodologica correspondem forcosamente gradacoes na ex- 
plicacao do comportamento humano e da organizacao social"; e 
que a da antropologia tern possibilitado um valioso conhecimento 
sdbre a participacao na cultura e a organizacao da personalidade. 
A adocao dessa orientacao para o estudo de fatos das sociedades 
de classes, em parte legitima e bem fundamentada, conduz a des- 
cricao "da estratificacao social em termos de diferengas culturais 
evidenciadas no comportamento dos membros das classes sociais 
em presenca". Mas, embora tais diferencas exprimam diferencia- 
coes sociais, nao permitem caracterizar e hierarquizar as classes, 
nem portanto buscar os fatores que as explicam como estruturas 
historico-sociais tipicas das sociedades capitalistas. A sociologia 
conceitua o modo de sentir, agir e pensar de uma classe como os 
fatos daquela natureza comuns aos individuos que participam de 
uma dada situagao basica — e nao os que Ihe sao particulares por 
circunstancias varias, embora se interesse por sua investigagao em 
termos de peculiaridade de uma determinada "situagao de classe". 
Assim correlacionados aqueles elementos, o metodo sociologico orien- 
ta a analise a partir da estrutura organizatoria a que se referem as 
posigdes sociais, entendidas como expressoes de "um conjunto de 
probabilidades de atuagao social, seja nas relagoes sociais dos mem- 
bros de uma classe entre si ou com membros de outras classes, seja 
no desencadeamento e realizagoes de "agoes de massa" com obje- 
tivos classistas". 

Adotando o conceito de classe social como um grupo multi- 
funcional e relativamente aberto, cujos membros se encontram em 
condicoes semelhantes de acao econdmica para a obtengao de ren- 
das e receitas, procuramos os indices das posicoes sociais nas dife- 
rentes disposigoes de bens, servigos, cargos e clientelas. Entre os 
moradores da vila e algumas pessoas que, presentes temporaria- 
mente ou por representagao, ali tern negocios, pudemos arrolar 130 

proprietaries individuais e 2 companhias imobiliarias, possuidores 
de 223 predios e terrenes no perimetro urbano e seus arredores. 
Deles, 7% sao donos de apenas I imovel e 20% de 2. Dos demais, 
8 possuem 3 predios; 4, de 4 a 6; e 2, He 12 respectivamente. 
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Metade dos possuidores de apenas um imovel tem suas casas na 
vila operaria e zona periferica, onde tambem se encontra uma de- 
zena dos proprietaries de 2 e 3 predios. Os que possuem um unico 
imovel nas demais zonas tem propriedades de diferentes valores, 
algumas delas com 600 a 800 m- de area construida. Ainda 
ha pessoas que sao donas de 4, 5 e 6 predios nos trechos mais va- 
lorizados da viia. Pudemos, distinguir, desta forma, duas grandes 
categorias de individuos: possuidores e nao possuidores de imo- 
veis; e na primeira, uma ordenacao segundo o valor das proprie- 
dades. A isto acrescentamos a gradagao referente a posse de bens 

de producao e troca, de cargos e clientela. Entre os maiores pro- 
prietaries de imoveis, alguns vivem apenas de suas rendas, enquan- 
to que outros, cerca de uma vintena, sao os comerciantes e indus- 
triais da localidade. Ainda, alguns destes tem membros de suas 
familias ocupando cargos nos serviqos publicos. Situacoes seme- 
Ihantes, em menores proporgoes, observam-se entre os proprieta- 

rios medios. Os menores, em geral, possuidores de uma unica casa 
em areas menos valorizadas, sao artesaos e empregados publicos 
ou privados, operarios e pessoas ocupadas, por conta propria, no 
pequeno comercio e transporte. No conjunto de individuos nao 
proprietaries de imoveis encontram-se desde funcionarios, cujos 
vencimentos equivalem a receitas de alguns comerciantes ou ren- 

das de certos imoveis, ate empregados e operarios que percebem 
"salario minimo". Gragas aquelas posicoes, os individuos contam 
com diferentes oportunidades e ocupacdes lucrativas e de acumu- 
lacao de riqueza que os relacionam a base de interesses corres- 
pondentes. Assim, como averiguamos, as pessoas de cabedais sao 
as que se acham em condicoes de aproveitar — e aproveitam — 

as possibilidades de negocics e a valorizacao dos imoveis. E o fa- 
zem isoladamente ou associados, as vezes em grupos de que tam- 
bem participam veranistas. Compartilham ainda da situacao de 
clssse lucrativa alguns altos funcionarios e pessoas que exercem 

profissoes liberais, seja por apropriaqao de clientelas ou transagoes 
comerciais. O aproveitamento das oportunidades de obtengao de 
lucros decresce com as possibilidades de disposiqao de bens e ser- 
viqos, desde pequenos comerciantes, manufatureiros, proprietaries 
de um veiculo de transporte e pequenos extratores de materias pri- 
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mas, ate aqueles que, embora empregados em services assalaria- 
dos, obtiveram imoveis que se valorizaram pelo proprio desenvol- 
vimento do mercado imobiliario. Enfim, encontramos trabalhado- 
res sem bens nem cargos apropriados, que se distinguem segundo o 
tipo de especializacao ocupacional, ocupando o extreme da escala 
os que oferecem servigos bracais nao qualificados, indistintamente 
para os transportes, obras publicas, extracao de madeira, lenha e 
areia, estaleiros e coleta de /seas para o esporte da pesca. 

Considerada a grande fluidez das fronteiras, que atribuimos 
as oportunidades de escencao na estrutura, propiciadas por uma 
area economica em desenvolvimento, pudemos assinalar as seguin- 
tes situagoes de classe, baseadas no conjunto dos dados obtidos: 

1) — situagao superior, ocupada por um reduzido numero de 
individuos revestidos de uma ou mais das seguintes qualidades: 
maiores possuidores de bens de diferentes categorias, apropriadores 
de cargos e clientelas propiciadores de receitas consideradas altas 
na escala local; 

2) — situagoes medianas, ocupadas por maior numero de in- 
dividuos, que nelas se distinguem segundo o grau em que revestem 
uma das seguintes qualidades: proprietarios de medios e pequenos 
bens, apropriadores de cargos e prestadores de servigos profissio- 
nais cle rendimento considerado medio. 

3) — situagao inferior, da qual participa ainda maior nume- 
ro de pesscas, ccnstiluindo a classe nao prcprietaria e apenas em 
ccndicoes de obter baixas receitas pela prestagao de servigos bra- 
gais qualificados ou nao. 

Certamente, adstritos aos aspectos mais facilmente observaveis, 

tragamos uma ordenagao das posigoes economicas que apresenta alto 
grau de generalidade. Contudo, ja nos revela que, por esta via, po- 
demos chegar a uma estrutura coerente, atraves de criterios unifor- 
mes de classificagao dos individuos em uma sociedade de classes. 
Tomando-a como base das situagdes socials tipicas, e possivel dis- 
tinguir entre os comportamentos observados quais os que se refe- 
rem aos modos de sentir, agir e pensar padronizados pela classe e 
os que, dentro dela, expressam diferengas individuals decorrentes 
de disposigoes psiquicas, diferengas culturais ou situagao de ajus- 
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tamento a novas posigoes ocupadas gragas ao processo de mobili- 
dade social. Assim, independentemente de suas origens etnicas, 
crencas religiosas, grau de participacao em determinadas formas 
da cultura, as pessoas de maiores cabedais e capacidade de empre- 
endimentos associam-se em agoes economicas, relacionando-se em 
uma politica de valorizagao de suas propriedades e ampliacao das 
probabilidades de obtencao de lucros, apoiando os que, no exer- 
cicio da autoridade, podem promover medidas que atendam aque- 
les fins. Desse tipo de relagoes participam, tanto o pequeno grupo 
que se considera elite, quanto os que, nao se interessando pelas ati- 
vidades particulares daqueles, compartilham das direcdes politico- 

partidarias; e pessoas que se mantem fora de uma e outra situacao, 
como dois dos maiores capitalistas da localidade. No extreme da 
escala social, os individuos se acham alheiados daquelas atividades 
e relacoes, e revelam interesses paralelos e atitudes corresponden- 
tes relativamente aos salaries, pregos e regime de trabalho, apesar 
das diferencas de qualificagao profissional, origem etnica e religiao 
e de motivagoes pessoais no sentido da ascencao economica e so- 
cial . Embora tais atitudes nao se tenham manifestado atraves de 
movimentos organizados de finalidades classistas, os trabalhadores 

inqueridos revelaram a preocupacao de obter melhores condicoes 
de trabalho individualmente, para si ou seus filhos. As classes me- 
dias, que se apresentam como as mais heterogeneas, dado as dife- 
rentes formas por que seus membros obtem rendas e receitas, cons- 
tituem-se de individuos cujos comportamentos se diversificam se- 
gundo as circunstancias que os polarizam para uma ou outra das 
classes extremas. Encontramos ali pessoas que, por seus interesses 
e comportamentos, aproximam-se da classe alta; outras, que sao 
ao mesmo tempo proprietarias e trabalhadores assalariados, com- 

partilham interesses daquela e da classe inferior. Ainda outras, 
embora sem participar daquelas situacoes, incorporam padrdes de 
comportamento das classes possuidoras, gracas aos seus cargos pu- 
blicos ou privados. Esta heterogeneidade e ambivalencia de po- 
sigoes, interesses e comportamentos sao, alias, tipicas das camadas 

intermedias de uma sociedade estratificada em classes relativa- 
mente abertas, onde podem ser grandes as oportunidades de ascen- 
gao social. Este fato nao invalida a orientagao adotada, nem a es- 
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trutura encontrada, pois aquelas situacoes heterogeneas, dentro de 
certos limites, sao evidenciadas e explicadas por elementos da mes- 
ma natureza que evidenciam e explicam outras situagdes relativa- 
mente homogeneas. 

Das relagoes entre membros das diversas classes, alem das 
estabelecidas pelo trabalho, vizinhanca e simpatia, ha em Itanhaem, 
como alhures, as que se baseiam em associacao para diferentes fins, 
crengas religiosas e valores etnicos. Os partidos politicos, a Asso- 
ciagao Pro-Maternidade e Infancia e a agremiagao esportiva reu- 
nem pessoas das diferentes posicoes sociais, cabendo a maioria dos 
cargos diretores aos das mais altas em cadai grupo. A Igreja Cato- 
lica congrega membros de todas as classes; a Adventista, das clas- 
ses media e inferior; e a Pentecostal, quase que apenas desta ulti- 
ma . Os valores etnicos, por vezes em conexao com os religiosos, 
fundamentam relacoes entre pessoas de diferentes categorias so- 
ciais. Todavia, nao constituem barreiras as relacoes tipicas de clas- 
se, que, por sen lado, interferem naquelas ao ponto de provocar-lhes 
o afrouxamento e dissolucao. Como casos extremes, observamos a 
inexistenica daquele tipo de relacoes entre pessoas de origem Por- 
tuguese, espanhola e italiana, distribuidas por diferentes classes; 
e sua grancle intensidade nos exiguos grupes de japoneses e hun- 
garos que, participando de uma mesma situacao de classe, nao 
apresentam mamfesta dicctomia de comportamento ocasionada pe- 
la diferenciacao social de seus respectivos membros. Por conse- 
guinte, a organizagao social de classes tende a configurar certas re- 
lacoes estabelecidas em torno de valores nao exclusivos de uma 
unica classe. 

A estrutura social, baseada nas posigoes do sistema economi- 
co, permitiu-nos correlaciona-la as da populagao flutuante e da po- 
pulagao da baixa interior, o que nao alcangariamos atraves das 

peculiaridades de comportanto que escapam a padronizagao dos 
modos de sentir, agir e pensar das classes. Ao tratar da es- 
trutura social da populagao de veranistas, consideraremos as 
qualidades de que se revestem quando em Itanhaem, apontando, 
sempre que possivel e de modo muito geral, as que possuem em 
seus respectivos grupos de proveniencia. Sucintamente, encontra- 
mos individuos que participam de situagoes altas, medias e infe- 
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riores, como ja indicam os diferentes niveis de vida. Acrescenta- 
mos os seguintes, referentes as relagdes que os veranistas mantem 
entre si e os componentes da popula^ao fixa. Dos que podemos 
apontar como constituintes da classe mais alta da populagao flu- 
tuante, ha um pequeno grupo que quase se isola dos demais, ocupan- 
do ricas moradias onde promove reunioes fechadas, tendo assim, 
como nos disse alguem, suas "boites particulares". bao pessoas ae 
diferentes nacionalidades que? na capital, se ocupam da industria 
e comercio. Muitas delas freqiientam Itanhaem ha mais de 10 
anos. Algumas outras desse grupo tambem comparecem a reu- 
nioes freqiientadas por veranistas de posi^oes medias e membros 
da classe alta da populagao local. As posigoes medianas sao ocupa- 
das por veranistas de diferentes cidades do Estado, origem etnica 
e religiao, que se alojam em casas proprias ou alugadas, em hoteis 
ou colbnias de ferias. Pudemos anotar entre eles rentistas, comer- 
ciantes, fazendeiros, funcionarios publicos e privados, clerigos e es- 

tudantes. Enfim, nas posigoes inferiores, acham-se operarios alo- 

jados na colonia da CMTC e pessoas que se hospedam em peque- 
nas casas ou comodos alugados, nas areas em que predominam os 
componentes da classe inferior local. Observamos que muitos ve- 

ranistas da classe media mantem relagoes, por vezes ja de ha mui- 
to tempo, com pessoas dss classes alta e media de Itanhaem; en- 
quanto que outros as mantem com pessoas menos graduadas da 

classe media ou, ainda, permanecem quase que no nivel dos con- 
tactos circunstanciais. Os operarios e os que se alojam em habita- 
goes de menor custo ficam, geralmente, circunscritos as relagoes 

com pessoas da classe inferior ou das fronteiras destas com a clas- 
se media, da populagao fixa. 

Semelhantes indices revelam a seguinte ordenagao das proba- 
bilidades de relagdes das duas populagoes, em uma estrutura ins- 
tavel devido ao carater flutuante de uma delas: em situagao mais 
alta, ficam os veranistas mais abastados, relativamente isolados; e 
na situagao de base os que menos dispendem nas vilegiaturas e a 
clasre inferior local. As classes altas e medianas desta ultima fi- 
cam ao nivel das classes medias da populagao flutuante, considera- 
das em ambas a heterogeneidade observavel nas situagoes de me- 
diania. 
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Segundo o mesmo esquema classificatorio, estratifica-se a po- 
pulagao praiana e do interior, na qual destacamos as seguintes pe- 
culiaridades: o absenteismo de grande parte dos bananicultores di- 
minui o numero presente de individuos da classe mais alta na re- 
giao. Sua participagao na estrutura social faz-se apenas pelo di- 
reito de propriedade e exercicio da autoridade atraves de prepos- 
tos. As classes alta e media, pois, apresentam menor numero de 
membros na area dos bananais, tendo seu maior contingente na 
zona de Itariri, onde os sitiantes, particularmente os japoneses, re- 
sidem em suas propriedades. Aquelas classes sao constituidas de 
pessoas de cabedais variaveis, ocupadas na lavoura, comercio, trans- 
portes, industrias e servigos publicos. 

A numerosa colonia japonesa revela ao mesmo tempo uma 
ordenagao interna em classes scciais, cujo limite inferior nao desce 
ate a situagao da dos trabalhadores assalariados: e um entrosamen- 
to na soriedade geral dentro desse mesmo tipo de estratificagao, co- 
mo e claramente manifesto em suas relagoes com os demais no 
que respeita a participagao no exercicio da autoridade. 

Os feitores dos sitios de banana, embora se alojem em me- 
Ihores habitagdes, ficam, como os trabalhadores assalariados, no 
mesmo nivel dos camaradas, dentre os quais sao geralmente es- 
cclhidos. E o mesmo se da com os empreiteiros, visto sua situagao 
nao diferir senao na forma de pagamento dos servigos, sendo seme- 
Ihante a dos colonos nas fazendas de cafe. 

Os pequenos posseiros, na medida em que nao vendem sua 
forga de trabalho, ocupam posigoes superiores a dos que se entre- 
gam a servigos de terceiros. Muitos, porem, tendem a nivelar-se 
com estes, na medida em que se assalariam por nao terem condi- 
goes de tirar de suas terras o necessario para o sustento. Mesmo 
os indios, embora pratiquem a agricultura consuntiva e o comer- 
cio de objetos de sua cultura, nao escapam de prestar servigos nos 
bananais e na fabrica de doces, ainda que de modo esporadico. 
Ja se verifica en Ire eles a "individualizagao dos trabalhos econo- 
micos e a aceitagao dos valores correspondentes como elementos 
de diferenciagao social" (20) . 

(20) Egon Schaden, op. cit., 1954, p. 52. 
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Enfim, na retaguarda dos que se integram na estrutura eco- 
nomico-social de classes, estao os ocupantes de terras nao incorpo- 
radas a economia de mercado, cnde, particularmente nos lugares 
mais recuados da serra, ainda subsistem precariamente a econo- 
mia de subsistencia e a organizagao vicinal. 

CONCLUSOES 

Retomando as linhas de nossa exposi^ao, destacamos os seguin- 
tes resultados mais gerais da pesquisa: 

I — Enfocando a unidade investigada de um duplo angulo — 
historico e regional—, encontramos, em processes que Ihe eram ex- 
teriores, os motivos de sua primitiva marginalidade e atual integra- 
(jao no sistema economico e social do capitalismo. Segundo a for- 
ma e o grau de desenvolvimento que este assumiu no Estado, em 
diversas epocas, Itanhaem teve diferentes posicoes com referencia 
ao quadro da economia e da organizagao socio-cultural de tipo ur- 
ban©. Enquanto qualquer das agricultures mercantis praticadas en- 
contrava melhores condigoes em outras areas, ai urbanizagao se fazia 
lenta e a industrializagao se apresentava incipiente, as necessidades 
e atividades economicas e sociais nao precisaram da baixada alaga- 
ciica e das praias entao distantes de Itanhaem. Em tais circunstan- 
cias, essa area se manteve com sua relativa marginalidade, mesmo 
depois que a fenovia rompeu seu isolamento geografico, demandan- 
do pontos que Ihe ficam mais ao sul. 

A situagao se modificou quando o crescimento demografico, co- 
mercial, industrial e urbano do Estado, nestas duas ultimas decadas, 
incrementou grandemente a especializagao agricola e o alargamento 
do ecumeno turistico litoraneo. Entao, o cansago das lavouras e a 
saturagao das praias santistas levaram bananicultores e veranistas 
para as glebas incultas e as praias desertas do sul. fosses movimen- 
tos, respondendo as necessiddes da vida urbana, vem promovendo o 

povoamento e a urbanizagao da area. A populagao agricola tribu- 
taria do mercado como produtora e consumidora vem criando pe- 
quenos nucleos demograficos e comerciais. E os veranistas, em suas 
fugas temporarias do urbano para o rural, transformam o que pro- 
curam a imagem do que deixam. 
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II — Ao triitarmos da antiga comunidade, tomamos esta e a es- 
trutura economico-social do capitalismo, em desenvolvimento em 
outras areas, como dois sistemas cujo grau de afastamento buscamos 
assinalar. Embora o primeiro contivesse elementos peculiares ao se- 
gundo, nao se apresentavam eles com carater dominante naquele ti- 
po de estrutura hibrida. O sistema em que sao dominantes nao se 
estabeleceu na legiao por um processo similar e simultaneo ao ve- 
rificado nas areas pioneiras da grande lavoura e da urbanizagao. Da- 
do o momento e a forma em que se fez, a antiga comunidade nao 
passou por mudancas, como um todo, radicada em seu primitive si- 
tio. Desintegrou-se e se dispersou na medida em que recebia o im- 
pacto da populagao portadora de novos padroes de vida, aos quais 
tem-se ajustado em diferentes graus e niveis economicos, dentro e 
fora da area primitiva. Nestas circunstancias verificou-se um pro- 
cesso, ainda em curso, de substituigao da estrutura economico-social 
de vizinhanca pela do capitalismo ja em seu relativamente mais alto 
ponto de desenvolvimento. Esta, pois, se apreseuta, nao mais como 
um termo de comparacao, e sim como um sistema que, na propria 
aera, define ou xedefine segundo o grupo, a ordenacao dos niveis de 
vida, as relagoes no campo da produgao, a estratificagao social e as 
formas de participagao em um tipo de cultura. 
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PLANTA TOPOGRAFICA DA VILA DE ITANHAeM Mostrando o tragado da 
primitiva Vila c da Ermida do tempo do Martirn Afonso e do outro tragado de 1524 — 
apos a edificagao do Convento de N. S. da Conceigao (ap.: Bcnedito Calixto, A Vila de 

Itanbaem) 
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O velho Caminho do Mar -—■ 1920. 
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Itanhaem — 1920. 



O novo csuninho do Mar — Via -Anchieta. 



Estatua de Anch.eta — ao alto, o velho convento. 
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Vista aerea de Itanhaem. 
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iLanhaiin — vistas par-'ais. 



Casa de posseiro na Una, 
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A pesca na praia de Itanhaem. 



y#- w 

i ■ 

Pescsndo com rede de arrasto nas Praias de Itanhaem. 
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Covos na foz do R o Preto. 
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Vends de estrada. 
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Casa de pau-a-pique no caminho de Una — Cobertura 
de telhas e paredes de pans cruzados e sape. 



"Decauville" (trolei de linha — Rio Preto) . 
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A volta do trabaiho no bananal. 
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"Casa Grande" (Rio Preto) 
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Valo para tnanter a cssa seca em ttmpo de chuva (Rio Preto) 

Instalagao sanitaria (Rio PrSto) — muito rara na regiao. 
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Crlangas do Ho Pre to. 
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Um porto fluvial para embarcar banana (Rio Preto) . 
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Balsas de transporte de banana. 
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Trabalhadores do Bananal. 



Uma ndia da a Id?; a do Rio Branco (Munici'pio de 
Itanhaem ) . 
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Crian^a tadia do Anchieta. 



Os alunos da 'aculdade de Filosof.'a em Rio Preto. 
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No caminho de Una. 



a 

9 

■* j 
% 

Cabana de indios Itariri, 1914 (ap: Exp1of.£ao do Rio Ribeira de Iguapeu 
Comissao Grografica e Geologica do Estado de Sao Paulo, 2a. Edi^ao, 1914). 
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Cabana de indios, Itariri, 1954. 



Rancho guarani na area do Bananal, 

Festa religiosa no " " to Anchieta. 
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