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RESUMO 

0 presente trabalho pretende discutir os problems vividos pela comunidade de 

Camburi/Ubatuba-SP, uma populacaes tradicional camponesa em cujo territario foi 

instalada uma Unidade de Conservacao Ambiental, iniciando process° de 

expropriacao pratica e simbolica de suas terratherritorio, modo de vida e cuhura. 

A populacao de Camburi se auto denomina caicara e nesta pesquisa foi 

considerada populacao tradicional camponesa. Agricultores/pescadores instalados nesse 

territorio ha quase 200 anos quando setts ancentrais, escravos fugido, fundaram ali a 

"terra da liberdade", o tiveram transformado em U.C.A. em 1979 coin a instituicao do 

Picinguaba do PESM, fato que interferiu drasticamente em seu modo de vida e 

cultura, pois de,sde enter° esta populacao passou a uma situacao de .ilegalidade visto que 

em um parque nao podem haver moradores e nada pode ser plantado ou coletado. 

Devido a essa origem ligada ao "tempo da escravidao" Camburi poae ser 

legalmente considerado um territario de comunidade remanescente de quilombo, e 

portant°, seria retirado dos limites da U.C.A. Conturlo, a major parte de seus moradores 

rejeita assumir a identidade quilombola em detriment° da caicara por des constituida ao 

longo desses quase 200 anos. 

Portant°, mesmo diante das dificuldades existentes esta populacao persiste, 

reinventando cada dia seu modo de vida lutando para permanecerem em seus territorios 

e continuarem a ser caicaras. 

Palavras-chctve: C'aicaras, quilombo/las, campesinato, ncaureza 	 unidades de 

conservacao ambiental 
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RESUMEN 

El presente trabajo pretende discutir los problemas vividos por la comunidad de 

CamburilIbatuba-SP, una poblacion tradicional campesina en cuyo territorio fue instalada una 

Unidad de Conservation Ambiental, iniciando un proceso de expropiacion practica y simbalica de 

sus tierratherritorio, modo de vida y cultura. 

La poblacion de Camburi se auto-denomina caicara y en esta investigacion fue 

considerada como una poblacion tradicional campesina. Agricultores/pescadores instalados en 

este territorio por cerca de 200 anos cuando sus antepasados, esclavos firgados, fundaron ahi la 

"sierra de la libertad". Este territorio fiAe transfOrmado en una U.C.A. en 1979 con la creation del 

Nikko Picinguaba del PESM, hecho que inteifirio drasticamente en su modo de vida y cultura, 

pues desde entonces esta poblacion pas() a una situation de ilegalidacl, dado que en un parque no 

puede haber habitantes y nada puede ser plantado o colectado. 

Debido a ese origen ligada al "tiempo de la esclavitud" Camburi puede ser legalmente 

considerado un territorio de comunidad remaneme de quilombo, y por lo tanto, seria retirado de 

los limites da U.C.A. Sin embargo, la mayor parte de sus habitantes rechazar asumir la identidad 

quilombola en detrinzento de la caiora constituida por ellos a lo largo de estos casi 200 anos. 

Por lo tanto, aan frente a las dificultades existentes, esta poblacion persiste reinventando a 

cada din su modo de vida, luchando para permanecer en sus territories y continuar siendo 

caicaras. 

Palabras-clave: Caicaras, quilombo/las, campesinado, naturaleza y unidades de conservation 
ambiental. 
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"0 honiem se humilha 
Se castram seu sonho 
Seu sonho a sua vida 
E a vida e o trabalho 
E sem o seu trabalho 

Um homem ndo tem honra" 

Gonzaguinha 

Capftulo 1 

Apresentactio 
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1. Apresentacao  

Este trabalho procura ser um exercicio de compreensao da realidade que envolve a 

sociedade, a natureza e a historia. Ele proptie-se a contribuir de alguma forma para o 

avanco das discussOes acerca dos problemas enfrentados pelas Populacades Tradicionais 

Camponavas Moradoras em Unidades de Conservactio Ambiental. Sejam elas denominadas 

regionalmente de caipiras, caboclas, ribeirinhas, caicaras ou quilombolas, todas sao 

populacties camponesas, que em geral sofrem o mesmo problema: a expropriacao de suas 

terras e outras intervencOes externas alteradoras de suas identidades e modos de vida. 

Camburi e um pequeno bairro do municipio de Ubatuba no litoral norte do Estado 

de Sao Paulo (VER MAPA No. 1). Ele e um exemplo de lugar onde uma populacao 

tradicional camponesa foi inserida em uma unidade de conservacao ambiental, o Mcleo 

Picinguaba do Parque Estadual da Sena do Mar. Ela viu-se expropriada de suas terras e 

conseqiientemente sofreu fortes transformacOes em seu modo de vida. Em decorrencia 

deste e outros fatos, esta populacao vem enfrentando problemas de perda de identidade 

coletiva, desintegracao e exclusao social. 

No Brasil, sao muitos os casos de populacoes expropriadas de suas terras por 

diversos motivos. frequente ser o proprio poder o Estado, o agente dessas 

expropriacoes, em processos que acontecem de diferentes formas, sutis ou explicitas. 

Muitos exemplos destes processos podem ser mencionados: a expulsao de posseirosl de 

suas terms devido ao incentivo estatal as frentes de expansao de grandes projetos 

agropecuarios na Amazonia brasileira; o deslocamento de populacOes para construcao de 

grandes obras publicas, como as hidreletricas; ou como em Camburi, onde seus moradores 

tiveram seu territ6rio transformado em wna Unidade de Conservacao Ambiental. 

A populacao de Camburi sofreu varias outras intervencoes do poder tais 

como a construcao da Rodovia BR 101, que dividiu o bairro e os pianos de incentivo 

turistico. Ambas as Noes atrairam especuladores imobiliarios para a regiao acarretando 

graves problemas fundiarios que se estendem ate hoje. Contudo, nenhurn problema tab 

I Diz-se posseiro o individuo que ocupa uma area, mas nAo tem titulo de propriedade, ou seja, ele tem a posse 
de fato, mas nAo o dominio juridico.  

1 
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seri° para o morador de Camburi quanto sua insercao no Ni cleo Picinguaba do Parque 

Estadual da Serra do Mar, pois o deixa sempre na iminencia de ser expulso das terms que 

seus antepassados ocuparam ha quase 200 anos e o impede de manter seu modo de vida 2 

 tradicional. 

Mesmo sua presenca sendo muito anterior a instalacao do Parque, o morador 

tradicional de Camburi viu-se submetido a sua legislacao, isto 6, de foi proibido de realizar 

o extrativismo, fazer coleta de alimentos e de plantar medicinais ou cacar animais na mata. 

Nao pode fazer roca ou simplesmente reformar sua casa, tida tambem como patrimonio 

historic°. At6 mesmo sua presenca torna-se urn ato ilegal diante da legislacao ambiental, ou 

seja, uma condenacao ao desaparecimento cultural e territorial em longo prazo. 

0 caicara de Camburi nao foi expulso de sua terra de forma direta, mas foi dela 

expropriado. Para ele a terra nao tinha valor de troca e sim de uso. Assim, estando ele 

proibido de usa-la, a expropriacao realiza-se de maneira pratica, atingindo tambem o campo 

mitico e simbolico dessa populacao que tinha no ato de fazer a terra produzir o centro 

convergente do seu modo de vida. 

0 problema da terra implica diversos desdobramentos, nao so materiais, mas 

tambem simbolicos. Afinal a relacao do caicara corn a terra e corn a natureza em geral era 

quase simbiotica3, e 6 em torno destes elementos que gravitam a vida social, as festas e os 

mitos. 

Proibido de seguir sendo o caicara que preservou a Mata Atlantica que hoje virou 

Parque Estadual para atender as necessidades do modo de vida urbano-industrial, tambem 

nao the foi dada a oportunidade de incorporar-se dignamente a este modo de vida da 

sociedade mais ampla da qual o Camburi sempre foi parte marginal. 

0 entendimento de como acOes e agentes externos ao bairn) ;  passaram a interferir 

no modo de vida de seus moradores, enfocando principalmente os problemas fundiarios 

decorrentes destas interferencias e conseqiientes tmnsformacks, foi urn percurso 

necessario de ser vivido. Pois, mesmo tendo sofrido expropriacao material de suas terms e 

portanto tambem uma expropriacao simbolica, ha no imaginario do morador de Camburi, 

2  Segundo Diegues (1996) trata-se da maneira como determinada sociedade reproduz-se socialmente, como se 
reiaciona interna e externamente, como produz seu sustento, como festeja, cria e mantem mitos e rituais, no 
interior de sua cultura. 

2 
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em decorrencia de eles se sentirem daquele lugar, uma intrinseca relacao com a terra e com 

o territerio4 que o bairro ocupa para alem dos limites fisicos. 

Apesar das intervencoes e problemas enfrentados ao longo dos ultimos 40 anos, a 

populacAo de Camburi ainda tem um modo de vida diferenciado da sociedade urbana 

industrial, revelado em seu modo de relacionar-se socialmente, comercialmente, de 

relacionar-se com a natureza e de produzir. 

Nesse contexto de exclusao, expropriacAo e descaracterizacao a que os moradores 

do bairro foram submetidos, surge em parte deles uma iniciativa de fazer valer os direitos 

que os antepassados conquistaram. Trata-se da possibilidade que e do bairro ser 

reconhecido como um territoiio remanescente de quilombo. 

Esta uma alternativa que veio de fora para dentro, pois o morador do bairn) 

sempre se auto-identificou como caicara. Contudo, parte dessa comunidade que um dia foi 

"tudo parte de parente" assumiu as origens do bairro que realmente foi fimdado por negros 

fugidos. 

A decretacao de um territorio quilombola no bairro abriria caminho para a sua 

autonomia e auto-determinacao. Porem, o que a principio parecia uma solucao perfeita, 

dividiu os enfraquecidos moradores de Camburi entre contrarios e favoraveis a tal 

alternativa. 

Esta divisao suscitou questionamentos a respeito dos motivos das escolhas desta 

populacao em relacdo a wna nomenclatura e do porque da recusa em aceitar o passado de 

escravidAo, ainda que ele representasse a liberdade no finuro. 

Estudar esta recusa passou a ser o foco principal desta pesquisa. Contudo, 

procurou-se analisa-la no bojo dos acontecimentos que vem transformando a vida dos 

moradores de Camburi nos iiltimos 40 anos. 

Por esta raid°, nesta pesquisa, Camburi sera visto como wn bairro rural e seu 

habitante, o caicara ou o quilombola como quer parte da comunidade-bairro, como um 

campones. Trata-se, portant°, de um conceito consolidado e que abarca em seu bojo os 

3 Diegues, em seu livro "0 mito modem da natureza intocada" de 1994, trabalha com a expressao "relacao 
simbiotica" referindo-se relacao do caicara com a natureza, que seria de dependencia harmonica. 
4 0 conceito de territorio adotado neste trabalho aquele apresentado por Raffestin (1993) "Por uma 
geografia do poder" 

3 
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tipos regionais, seja qual for o nome que recebam, mas que como tal deve ser entendido a 

luz das relacoes corn a sociedade dominante. 

Este tem sido o processo historic°, no qual a sociedade (a elite das sociedades 

urbano-industriais ocidentais) ve-se separada da natureza, pois ela a usa 

indiscriminadamente. Esta nada mais é do que recurso natural. Entretanto, em urn segundo 

momento, esta mesma sociedade, na iminencia da escassez dos recursos naturais e sob a 

tensao de urn modo de vida estressante, por ela mesma adotado, cria "areas de natureza 

intocada" para seu usufruto. Neste processo ignoram que essas areas ja eram habitadas por 

outras populacties, que em nenhum momento foram informadas, muito menos consultadas, 

acerca do que aconteceria em seus territ6rios. 

Nem mesmo o fato de o Nixie° Picinguaba;  ter sido incorporado ao Parque 

Estadual da Serra do Mar em 1979, corn o argumento de haver neste local populacb-es 

tradicionais, as chamadas comunidades caicaras, que deveriam ser "preservadas" devido 

ao seu relacionamento harmonic° corn a natureza, serviu de compensacao. 

Estas comunidades nao foram consultadas, se queriam ou nao esta "preservacao", 

que na verdade foi urn congelamento daquele espaco no tempo, mas sem garantias de 

permanencia na terra. Por esta razao os moradores de Camburi vivem sob o signo do medo 

de que de repente sejam obrigados a sairem de suas casas e terras. 

E devido a este medo que em meados da decada de 80 foi criada a "Associacao de 

Moradores de Camburi", sob motivacao de politicos da regido, que, segundo os moradores, 

diziam que os caicaras deviam se agregar para se defender da expropriacao de suas terras. 

Em decorrencia deste medo sempre presente que de repente sejam obrigados a 

deixarem suas terras, é que noes como a da Fundacao Itesp (Fundacao Instituto de Terras 

do Estado de sao Paulo), que em 1998 realizou urn levantamento fundiario no bairro, dando 

inicio a tuna AO° Discriminateria5, causou, a principio, verdadeiro panico e indignacao 

nos moradores de Camburi. Eles tinham que provar legalmente que as terras que suas 

familias ocupavam ha quase 200 anos eram realmente suas. Contudo, esta situacao 

5 A Acao Discriminatoria i  e urn processo judicial movido pelo Ministerio Palk°, que visa "discriminar" 
terras, investigando quem de fato sao seus donos e no caso destas terras pertencerem ao Estado, terras 
devolutas, o objetivo da Acao discriminatoria é arrecada-las de volta, ou titular possiveis posseiros que 
tenharn adquirido direitos sobre ela. 

4 



• 	 propiciou um inicio de reorganizacao dos moradores, nao mais como parentes, mas sim 

• como comunidade-bairro em tom° da reativacao da Associacao de Moradores. 

• Um pouco depois desta organizacao dos moradores ocorreu a iniciativa de parte da 

• comunidade-bairro de reivindicar o reconhecimento deste como remanescente de quilombo, • 
garantindo assim um direito assegurado pela Constituicao Brasileira de 1988, em seus • 

• artigos 215 e 216. Estes artigos garantem a propriedade e usufruto da terra por des 

• ocupada. 

• Assim, foi fimdada em 2000 a Associacao do Quilombo do Camburi, que acionou o • Ministerio PUblico, e este, por sua vez, acionou a Fundacao Itesp, para que esta tomasse as 

•
providencias cabiveis. Desta forma foi feita a averiguacao antropologica para constatar ou 

• nao a veracidade das informacOes que embasavam a reivindicacao das terras como tenitorio 

• de comunidade remanescente de quilombo. 

• Em seis de agosto de 2001, a Fundacao Itesp iniciou o processo de reconhecimento • dos Remanescentes da Comunidade do Quilombo de Camburi. 0 relatorio foi finalizado em • 
• abril de 2002 concluindo tratar-se realmente o bairro de Camburi de um remanescente de 

• quilombo. Contudo, devido a divisao interna do bairro em relacao questao quilombola, o 

• processo encontra-se paralisado na Fundacao Itesp6. 

• A principio parece incompreensivel a recusa de grande parte dos moradores de • 
Camburi em aceitar que sat) descendentes de escravos, quando este simples reconhecimento • 

• seria o principio da resolucao dos problemas fundiarios da comunidade. Alias, seria a 

• oporhmidade de fazer com que o Estado que outrora lhes imp& wna instituicao restritiva 

• de seu modo de vida, o Parque, agora autorizasse a implantacao de uma outra que os 

• liberasse para o desenvolvimento de sua cultura. Contudo, a analise nao pode ser tao • 
simplista e nao levar em conta que al:6s 40 anos de expropriacoes, dificil para esta • 

• populacao acreditar em mais uma medida promovida pelo poder pilblico, sem que haja tun 

• seri° trabalho de esclarecimento acerca dessa nova condicao quilombola. 

• Alem disso, a atitude de assumir-se quilombola exige a construcao de uma • identidade negra, nunca antes pensada por esta populacao. 

• A primeira vista, o process° de expropriacao das terras-territorio ja faz remeter-se a 

• varias transformaciies fisicas, sociais, economicos e culturais no bairro, desdobramentos da 

• • 6 Fundacao Institut° de Ten-as do Estado de Sao Paulo "Jose Gomes da Silva". 

• • • • • 
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perda dessas terras, relatadas por seus moradores como o ponto central de suas vidas. 

Contudo, o olhar geografico, ao buscar o auxilio da antropologia, pode revelar muitas 

outras faces do processo de transformac5o da populacao tradicional de Camburi. 

aprofundamento da investigacao, a busca da origem do bairro, da origem dessa cultura em 

vias de desaparecimento, foi reveladora de problemas e preconceitos que haviam sido 

encobertos pelo "consenso caieara", pela aceitacao de que a miscigenactio de negros, 

indios e brancos dentro do contexto impar do ambiente entre a serra e o mar tornou a todos 

caicaras, e, especificamente em Camburi, tornou a todos parentes. Mais ainda, ela revels e 

explica de certa maneira a fragilidade e desarticulacdo de seus moradores diante das 

intervencoes externas, principalmente do poder public°, que vein sofrendo nos ultimos 40 

anos. 

Portanto, fez-se necessario investigar o processo de expropriacao das terras desta 

populacao e sua conseqiiente perda gradativa de cultura tradicional devido as proibicoes de 

manutencAo de seu modo de vida extremamente ligado a natureza. 

A investigacao abordou os fatores e agentes 7  que levaram Camburi a atual situacao 

de empobrecimento, bem como os motivos pelos quais hoje a populacao de Camburi 

deixou de ser "tudo pane de parente"8  como dizem eles proprios, para tornar-se uma 

comunidade bairro dividida em duas panes: os que querem e os que nao querem que o 

bairro seja reconhecido oficialmente como "terra de remanescente de quilombo". 

0 caminho tracado na pesquisa buscou documentos, bibliografias, mas, sobretudo, 

calcou-se no relato dos moradores tradicionais de Camburi, numa tentativa de reconstrucao 

da origem e trajetoria daquelas pessoas, nao para que o passado explicasse o presente, como 

se fosse uma relacao simples de causa e efeito, mas sim para perceber de que forma o 

passado é reconstruido no presente, pois segundo Chaui (1998) 9, o processo de lembrar nab 

é reviver, é re-fazer. Portanto, esse re-fazer a histeria demonstra o posicionamento do 

morador frente a questa° de ser ou nao remanescente de comunidade quilombola. Por esta 

razdo é tao dificil para seus moradores a articulacao, a efetiva uniao em defesa de seu 

Fatores e agentes externos significativos serao tratados em capitulos especificos nesta pesquisa. Sao eles: a 
atua9ao do Institute Brasileiro de Reforma Agraria em 1963, a concepcao do Projeto Turis em 1963, a 
construcao da Rodovia Br 101, que divide ao meio o bairro, e principalmente a implantacao do Nitcleo 
Picinguaba do Parque Estadual da Serra do Mar em 1979, . 
s Esta é a maneira dos moradores de Camburi dizerem que no "tempo dos antigos" todos eram parentes. 
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territ6rio, de seu modo de vida, ou mesmo por uma integracao digna ao modo de vida 

urbano-i ndustri al . 

Dessa forma, a pergunta a ser feita e: por que diante de um historic° de 

expropriacoes ocorridas nas ultimas decadas, principalmente no que se refere a terra, a 

maior parte dos moradores de Camburi recusa-se a assumir a identidade quilombola e assim 

garantir a posse e usufruto de suas terras? 

9 Retirado do prefacio de Marilena Chaui para o livro "Memoria e Sociedade, Lembrancas de velhos", de 
Eclea Bosi. 1998. 
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Capindo 2 
Caminhando... relatos de pesquisa 



• 
• 
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• 2.Caminhando... relatos de pesquisa • 
• Lacoste-Dujardin (1977) questiona o fato de somente os resultados de uma pesquisa • 

serem divulgados e publicados, enquanto isso tem permanecido ignorado o process° pelo • 
• qual o resultado foi obtido. Ela pergunta: "Porque mita expor a forma pela qual se 

• desenrolou a pesquisa no tempo, sua evolucao, seus desvios, os acontecimentos que 

• cercaratn a forma pela qual uma determinada informacdo pOde ser obtida ou a genese de 

uma determinada ideia?". • 
• Estando de pleno acordo corn estas ideias, tent° agora dividir com os leitores, a 

minha trajetoria, a trajet6ria desta pesquisa, que por vezes confundem-se. 

• Como ja escrevi em meu TG11° sob forma de relato, meu percurso na geografia 

• comecou com um grande interesse na area de geografia fisica. Este fato levou-me a cursar a • 
disciplina "Biogeografia" com os Profs. Sueli Angelo Furlan e Felisberto Cavalheiro, com • 

• uma enorme empolgacao (alias, empolgacao essa que nunca desapareceu). 

• Junto com os amigos do grupo que formamos para realizar o trabalho desta 

• disciplina, fiz um estudo sobre manguezais e comunidades tradicionais. 0 tema foi 
-0 	 escolhido para agradar tantos os "fisicoides" (como eu e Renata), quanto os "humanaides" 

(Wagner e Angelica). Contudo, o campo sempre wna surpresa. 0 trabalho mudou, e • 
• principalmente, eu mudei! Por um desses "acasos do destino", tivemos a oportunidade de 

• entrevistar o S. Genesi°, morador do Bairro de Camburi (bairro que alias, tido fazia parte 

• nossa area de estudo). Ele falou-nos sobre seu bairro, sua vida e a dos outros moradores, as 

• limitacoes que lhes foram impostas e os problemas de sua gente, deixando-me CI° • 
•

emocionada e 	 curiosa: Que lugar era aquele, do qual, aquele simpatico senhor falava 

• com tanto AMOR e com tanta DOR? Ainda WA° era a hora de saber! 

• Terminamos nosso trabalho, mas, logo vieram as ferias e o gnipo foi convidado a 

• fazer estagio no Parque Estadual da Serra do Mar - Nude() Picinguaba (onde haviamos • 
feito o nosso trabalho de Biogeografia). Entusiasmados aceitamos passar um m'es em • 

• Picinguaba. 

• 
• • 

I° Trabalho de Graduacdo Individual "Camburi, transforrnacties de uma populacao tradicional. Caicaras em 
• uma Unidade de Conservacao, 2000. 

• 9 
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Na chegada, fomos conhecer o Parque (os lugares mais frequentados, as instalacoes, 

os bairros, etc.). Era manila do dia 04 de janeiro de 1997, quando vi pela primeira vez "0 

CAMBURI". Foi uma cena, para mim, chocante: era um dia nublado, uma chuva Tina e 

constante caia, uma "galera" ainda estava acampada na praia (resquicios do Reveillon), 

muito lixo, fumaca de fogueiras recem apagadas, cachorros vagando, lambendo individuos 

quase indigentes caidos pela praia, outros desses quase indigentes perambulavam 

acendendo seus cigarros ou ainda tomavam algo e... uma crianca , um eaigarinha sentado, 

olhando o mar!!! Ali eu entendi um pouco da DOR expressada pelo S. Genesio. Naquele 

momento, o contraste dessas cenas sensibilizou-me muito, mas creio que mais ainda hoje, 

porque agora penso saber urn pouco do que aquele lugar representa na vida de seus 

moradores. 

Logo comecamos a trabalhar, havia outros 14 estagiarios, dividimos tarefas e 

lugares do Nacleo pelos quaffs eramos responsaveis. Ninguem queria trabalhar no Camburi, 

lembro bem das caretas das engenheiras florestais "Ah! Eu nao you! Aquele lugar!" Era 

realmente urn desafio, que eu junto corn o Wagner, Reginaldo e Anita enfrentamos. Nosso 

dever era implantar trilhas, elaborar programas de ecoturismo, quantificar dados sobre a 

visitacao, orientar turistas, etc. 

Nossa empolgacao era tao grande quanto nossa ingenuidade ecologicamente correta. 

Naquele momento eramos, como me disse o Prof. Ariovaldo, "agentes do Estado" 

ajudando a preservar a Mata Atlantica, sem saber o que isso representava na vida daquelas 

pessoas que fomos conhecendo e nos envolvendo. Mas, eles nos foram ensinando ou 

lembrando, que o homem tambem a natureza. A partir de entao, fomos entendendo que tao 

importante quanto a biodiversidade, é a sociodiversidade, que ao contrario do que 

estavamos acostumados a ouvir nos discursos ambientalistas, nao havia culpados e 

inocentes, e sim modos diferentes de ver e usufruir da natureza. Eu comecava a entender o 

AMOR latente da fala do S.Genesio. 

As ferias terminaram... dos 15 estagiarios, urn seria contratado pelo Instituto 

Florestal para trabalhar no programa de Uso Publico do Nude° Picinguaba - PESM. Entao, 

durante urn ano e meio, trabalhei no Nude°, ocupando esta Nina" e pude conhecer de fato 

1i Meu trabalho no PESM — Nixie° Picinguaba, consistia em ajudar na elaboracao do Programa de Uso 
Public° do Islacleo: elaboracao de materiais e cursos para os monitores ambientais (guias); preparar atividades 
como, exposicOes; sessoes de video no Centro de Visitantes; atender os visitantes, dando-lhes informacoes 

10 
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a realidade daquele lugar, as contradiceies entre as instituicOes pUblicas (que deveriam 

servir ao pUblico) e as comunidades moradoras daquela Unidade de Conservacao. Vi muita 

gente tentando trabalhar e produzir, impedidas pela burocracia, pela falta de vontade 

politico-administrativa. Vi programas comecarem, terminarem sem nada mudar. Vi 

expectativas serem criadas e frustradas em seguida. tambem verdade, que vi muitos 

sorrisos, o encantamento e a indignacao de pessoas que ali chegavarn e para as quais nunca 

me furtei de falar a verdade. 

Durante esse ano e meio, aproximei-me muito dos moradores do Camburi, por 

simpatia, por afeto, por achar que des precisavam de mim, e por que nao dizer... eu 

tambem precisava deles. 

No decorrer desse estagio tiveram inicio as oficinas do Plano de Gestao Ambiental 

do NucleoI2, nas quais conheci varias pessoas, profissionais (antropologos, biologos, 

agronomos) com algo em comum: paixdo pelo Camburi e uma enorme vontade de 

contribuir para mudar a dificil situacao da comunidade. 

Acreditando no que estavamos fazendo convencemos alguns membros da 

comunidade a participarem das Oficinas (reunioes para elaboracao do plano). Nestas, 

utilizava-se a metodologia ZOPP 13, que pressupoe alfabetizacao e um grande senso de 

abstracao. Superados os problemas com a metodologia, houve uma participacao efetiva de 

alguns moradores, o que deu inicio a muitos sonhos dos jovens pesquisadores e de uma 

esperancosa, Inas calejada populacao, como o da criacao no bairro de urna "Reserva 

Caicara", na qual seria permitido cultivar a terra!!! (Mas, como veremos mais adiante, nada 

disso adiantou). 

Concomitante a essas perspectivas de mudancas para o Camburi, eu cursava a 

disciplina "Trabalho de Campo em Geografia I" com o Prof Ariovaldo. Instigada pelas 

discussoes em sala de aula, pela nossa ida a campo, na qual o tempo todo falavamos do 

papel do pesquisador, do compromisso social, de Teoria e Metodo na Geografia, decidi 

sobre o funcionamento do Nueleo, sobre aspectos ambientais e culturais da regiao, no caso de grupos 
organizados essas informacoes eram transmitidas em palestra, nunca deixando de falar sobre os conflitos 
entre o NUcleo e a populacao moradora deste. 
12 0 plan° de gestao ambiental e um document° que antecede, em termos preparatorios, o Plano de Manejo da 
Unidade de Conservacao Ambiental. Nele ha a delimitacao de areas e seus devidos usos, assim como as 
prioridades de acao da Unidade. Sua elaboracao passou por encontros entre os interessacios nesta Unidade. 
Maiores informacoes no capitulo 6.4.1. 
13 	 • 	 • 	 • Zielorientierungsprojektplannung (Planejamento de Projeto orientado por Objetivos). 
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atender meus impulsos emocionais/intelectuais e estudar o bairro, a comunidade corn a qual 

eu ja estava envolvida. 

Era preciso fazer algo a respeito daquela situacao e mesmo sem saber exatamente o 

que, fui falar, ou melhor, fui pedir socorro ao Prof. Ariovaldo, que iluminou minhas 

dirvidas e criou-me outras tantas. Foi a partir deste momento que, com uma bolsa de 

Iniciacao Cientifica do CNPq (Conselho Nacional de Pesquisa e Tecnologia), iniciei meu 

TGI (Trabalho de Graduacao Individual), que posteriormente, corn o prosseguimento dos 

estudos, veio a tomar-se nesta dissertacao de mestrado para a qual tive o apoio no primeiro 

ano do Conselho Latino Americano de Ciencias Sociais e no ultimo da 

CAPES(CoordenacAo de Aperfeicoamento de Pessoal para o Ensino Superior) por meio de 

bolsas de pesquisa. 

A fase inicial consistiu em intensa atividade de campo, na vivencia da situacAo que 

se desenrolava no bairro (Piano de GestAo Ambiental, Acao discriminatoria, os conflitos 

corn a administracAo Nikko Picinguaba, etc.) I4, ou seja, numa maior insercAo em Camburi 

e na troca de experiencias corn os amigos que pesquisavam diferentes aspectos ou 

problemas do bairro, como Candice F. Mansano, que fazia um estudo Antropologico; 

Edegar Rosa, que estudava a agricultura; Roberta Souza, que iniciava urn estudo 

etnobotanico; Alexandra P., que estudava a questa() dos residuos se:Mos no bairro (lixo); 

Cristina Koch, o Davis Sansolo, e a Katia Soveral, corn o projeto de verso da Guapuruvu ls. 

Esta primeira fase e o que Castro Oliveira, (1998, p. 3) chama de "apresentacao", 

pois é o momento do ato que se expoe ao observador revelando urn mundo de relacoes 

objetivamente dado e subjetivamente vivenciado. Algo extemo aquele que busca investigar, 

permitindo a apreensao descritiva dos fenemenos, pois a peca se desenrola num espaco de 

equilibrio e num tempo linear. Deixa que o observador acompanhe sua sequencia logica e 

presencie aspectos formais da situacAo social dada. 

Ainda como estagiaria do Parque, vivi as contradicks entre meu papel como 

"agente do Estado" e como pesquisadora, foi uma fase dificil, na qual uma tomada de 

postura era indispensavel - o que o Prof. Ariovaldo mostrou-me, sem no entanto me impor. 

14  Estas serAo questOes abordadas ao longo deste trabalho 
15  Guapuruvu, é uma Organizacito NA() Govemarnental de caster socio-ambiental que atua na regiAo de 
Ubatuba. 
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Deixei o estagio em agosto de 1998 e assumi o lado que sempre estive. E, apesar de 

sempre ter tido amigos no bairro, demorou para que tivesse a real confianca dos moradores, 

para que eles desvinculassem minha imagem daquela de estagiaria do Parque, afinal ser 

interpretado condicdo do processo de interpretar o outro. 

Mas, aos poucos fui me aproximando mais e mais, um cafe aqui, um bolo ali, o que 

me deixou muitas vezes constrangida, pois sabia o quanto faltava em suas mesas, mas fui 

entendendo que na maioria das vezes faltava comida e it° generosidade e amizade. Visitar 

uma das poucas casas de farinha e entender seu processo de fabricacdo como era "no tempo 
dos antigos", que como eles se referem ao passado de fartura, foi ulna diversdo. As 

subicias no morro para olhar a vista "a espia" de onde um pescador via o cardume entrando 

na baia e avisava os companheiros que esperavam para pesca-lo (esta pratica foi 

abandonada devido escassez de peixes), ou a toca de escravos fugidos (ancestrais 

lembrados nas memorias do bairro) foram momentos de muito importantes. Alias a 

Marinete subia o MOM descalca,  com uma rapidez que me punha no chinelo.  Alt! E as 

histerias, as lembrancas das festas e dos costumes, das relacties que tanto mudaram, cada 

vez tinham mais detalhes, iam ficando maiores, com mais denancias, era a confianca 

crescendo. Seu Carmo, que muitas vezes visitei para me deliciar com suas memorias (sua 

historia de vida), reconhecia-me, devido a sua cegueira, pelas minhas mdos, que dizia ele , 

"mdos de costureira". 

Esses e outros tantos fatos permearam esta pesquisa, pois desde seu inicio ela foi se 

delineando, se transformando ao longo do tempo em fungi° das mudancas ocorridas na 

populacdo de Camburi e nas suas demandas, ou seja, o trabalho de campo foi decisivo na 

elaboracdo desta pesquisa e como bem nos diz Castro Oliveira (1998, p. 8): 

"o trabalho de campo coloca sempre novas questoes e retira outras, 

alterando as chamadas 'proposicoes iniciais', fazendo com que a 

investigacdo de uma dada realidade ndo seja apenas uma apuracdo de fatos 

qual se aplica tuna justificativa de conceitos". 

0 contato com a realidade outra dimensao ao que antes fora apenas imaginado. 

Desta forma, esta pesquisa foi, ao longo do tempo, ganhando contornos de uma 

13 
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"observacao participante". 

Os moradores de Camburi no foram meus objetos de estudo, antes de tudo foram 

amigos a quern queria muito ajudar, e estes sao sujeitos ainda que marginalizados pelos 

acontecimentos a que foram submetidos. 

Negando uma tendencia historica da Ciencia que censurou durante largo tempo 

qualquer subjetividade e colocou o pesquisador em uma posicao de sujeito e o pesquisado 

de objeto Freire (1981, p. 35) coloca que: 

"Se me interessa conhecer os modos de pensar e os niveis de percepcao do 

real dos grupos populares estes grupos nao podem ser meras incidencias de 

meu estudo. Dizer que a participacao direta, a inferencia dos grupos 

populares no processo da pesquisa altera a `pureza' dos resultados implica 

na defesa da reducao daqueles grupos a puros objetos da acao pesquisadora 

de que, em conseqiiencia, os anicos sujeitos Sao os pesquisadores 

profissionais. Na perspectiva libertadora em que me situo, pelo contrario, a 

pesquisa, como ato de conhecimento, tem como sujeitos cognoscentes, de 

urn lado, os pesquisadores profissionais; de outro os grupos populares e, 

como objeto a ser desvelado a realidade concreta." 

Enfatizando esta mesma ideia Ferreira, (2002, p. 3) afirma que "a interacao em 

campo permite a transformacao da categoria sujeito em sujeito observador  e sujeito 

observado". 

Nem todas as entrevistas foram formais, conversei, ouvi pacientemente suas 

recordacoes, e olhei o mar corn urn pescador, o que muitas vezes dizia mais que qualquer 

palavra. E mesmo quando usava o gravador (o que so aconteceu depois de muita 

intimidade), tudo ja tinha urn torn tao descontraido, que as vezes eles preprios 

perguntavam-me se eu nab is gravar. Comi "Azul Marinho" 16  e entendi o sabor de uma 

tradicao. Ouvi as queixas e expectativas dos jovens e vi as criancas brincarem na praia ou 

16  Azul Marinho, é um prato tipico caicara, trata-se de urn cozido de peixe e banana terra, misturado a urn 
Ora° de farinha de mandioca (feito corn o caldo do cozido). 0 nome vem da coloracAo azulada que o prato 
ganha quando pronto e feito da maneira correta em tacho de cobre. 

14 
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na escolinha do Jambeiro. Encantei-me ouvindo os velhos nostalgicos lembrarem do 

passado e as vezes ainda esperarem algo do futuro. 

Mais do que estuda-los, fui aprender com eles, o que me permitiu nao transpor 

mecanicamente modelos analiticos da nossa cultura, pois como alerta Castro Oliveira (1998 

p. 6) o pesquisador, ao entrar no campo de acao do grupo estudado, carrega consigo um 

universo social e cultural de referencias, dotado de pressupostos teericos segundo os quais 

sistematiza e interpreta os dados de campo. Nao que sua racionalidade cientifica deva servir 

de modelo, transpondo-a mecanicamente as estruturas de pensamento dos atores que 

investiga, mas que possa atraves dela, compor tun quadro te6rico referencial de analise. 

Deve-se manter o cuidado de nab analisar os outros povos a partir de referencias do proprio 

universo cultural. 

Moura (1988) em seus estudos sobre campesinato alerta tambem para o perigo da 

visao etnocentrica, afirmando que para observar determinado grupo preciso resgatar 

representacees e praticas socials, de modo que a essencia e o sentido das mesmas nab sejam 

deformados pela visa° de mundo e pelo peso especifico que tem outras praticas e 

representacoes na sociedade ou classe social de onde provem o pesquisador. Contudo, este 

nao deixa de trazer consigo uma bagagem cultural da qual na'o pode desfazer-se, pois nela 

inclusive esta a °ma° por um metodo cientifico. 

Durante o tempo de desenvolvimento desta pesquisa, iniciada ainda durante o 

periodo de graduacao, houve claro, o exercicio formal da pesquisa. Principalmente apes 

seu o encarninhamento para o nivel de mestrado, o que consistiu em um aprofundamento de 

conceitos e uma major elaboracao teerica. Procurei seguir os conselhos de Lacoste (1985) 

que afirma nao bastar o trabalho de campo, sendo necessario tambem o aporte teerico, 

encarando-se assim o exercicio dialetico entre a pratica e a teoria. 

Realizei o levantamento bibliografico. Quando estava em Sao Paulo, aproveitava 

para mergulhar nas experiencias de outros pesquisadores. Foram lidos trabalhos sobre 

comunidades litoraneas tradicionais, sobre cultura, campesinato, sobre teoria e metodo, 

procurando elucidar conceitos e articular as ideias. Porque, apesar da forma, de certo modo, 

diletante como realizei a pesquisa, nunca deixei de ser uma pesquisadora. Fato que, nunca 

seria uma calcara (apesar do Jugles, um caicara de Camburi, sempre me falar que um dia eu 

acabaria casando e ficando por la —"...mas tem que carar com um caicara ne? Se 

15 
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ado ce nao vira uma caicara"...). Segundo Brandao (1987, p. 12): 

"Nao e necessario que o pesquisador se faca operario, ou como ele, para 

conhece-lo. E necessarios que o cientista e sua ciencia sejam primeiro, um 

momento de compromisso e participacao com o trabalho historic° e os 

projetos de luta do outro, a quem, mais do conhecer para explicar, a 

pesquisa pretende compreender para servir". 

Esse compromisso do qual Brandao fala, sempre esteve presente, pois se estava la 

apreendendo aquela realidade e interferindo nela (voluntariamente ou at)) como nao me 

envolver? Durante o curso de graduacao, em disciplinas, em bate-papos entre amigos, 

regados a cerveja ou a urn bom café, muitos temas e conceitos foram discutidos (e foram 

muitas, inacreditaveis e serias discussOes madrugadas adentro, que partiam para o piano 

pessoal - pretendentes a intelectuais apaixonados) e a NEUTRALIDADE do pesquisador, 

foi sempre urn assunto recorrente. Nunca acreditei nela, e meu trabalho so veio consolidar 

minhas conviccOes de que um pesquisador nao deixa, nao deve deixar de ser urn cidadao. 

Ainda segundo Brandao (1981, p. 11): 

"Nenhum conhecimento é neutro e nenhuma pesquisa serve teoricamente 'a 

todos' dentro de mundos sociais concretamente desiguais... A participacao 

Tao envolve uma atitude do cientista para conhecer melhor a cultura que 

pesquisa. Ela determine urn compromisso que subordina o proprio projeto 

cientifico de pesquisa ao projeto politico dos grupos populares cuja situacao 

de classe, cultura ou historia se quer conhecer porque se quer agir" 

A militancia, o envolvimento, podem e particularmente creio, devem fazer parte do 

processo cientifico, pois quando a convivencia entre pesquisador e pesquisado é urn fato, 

urn torna-se participante da vida do outro, estabelece-se um compromisso no qual o 

pesquisador 6 parte da historia que estuda. 

A apreensao da realidade material, condicionando o pensamento, elaborando o 

conhecimento e este dirigindo as noes, completa a lOgica dialetica na qual a pratica é o 

16 
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centro, meio e fim. E neste circuito, neste caminho (metodo) foram produzidas nao so 

consideracoes formais, mas tarnbem opiniees e sentimentos proprios dos seres humanos e 

cidadaos que somos, e inversamente, o que somos modifica de alguma forma a realidade. 

embora esta pesquisa tenha sido influenciada pelo arcabougo teOrico do que 

Brandao (1981, p. 15) chama de "pesquisa participante", pois foi pensada a partir das 

demandas da sociedade estudada e sera retomada a ela a fim de que esta use os conteudos 

aqui sistematizados de forma a transformar sua propria realidade, ela trata-se mais 

precisamente de uma observacao participante. Segundo Borda (1981, p. 43) a ciencia 

apenas um produto cultural do intelecto humano que responde a necessidades coletivas 

concretas — inclusive aquelas consideracoes artisticas, sobrenaturais e extra-cientificas — e 

tambem aos objetivos especiftcos determinados pelas classes sociais dominantes em 

periodos hist6ricos precisos. Assim, a pesquisa participante uma oportunidade de que as 

classes subaltemas manifestem-se e reivindiquem os conhecimentos produzidos na 

academia, para tanto nas lutas populares sempre espaco para intelectuais e cientistas, 

sem que seja precis° que se disfarcem como catnponeses ou operarios de origem. Apenas 

tem que demonstrar honestamente seu compromisso com a causa popular por meio da 

contribuicao especifica de sua disciplina. 

Contudo, sempre me preocupei em nao interferir de modo a conduzir os processos. 

Entao tentei manter uma postura que Schwartz e Schwartz, Apud Cicourel (1980) chamam 

de "participante como observador", que e um refinamento dentro do amplo leque da 

pesquisa participante, postura esta, na qual o observador mantem-se numa situacao social 

com a finalidade de realizar uma investigacao cientifica. 0 observador esti em relacao 

face-a-face corn os observados e, ao participar da vida deles no seu cenario natural, colhe 

dados. Assim, o observador e parte do context° sob observacao, ao mesmo tempo 

modificando e sendo modificado por este context°. 

Sempre esteve claro que eu estava no baiffo realizando uma pesquisa, vivendo 

aquele cotidiano, mas que tainbem estava disposta a ajudar quando necessario. Muitas 

vezes foi bastante dificil nao emitir opiniao, principalmente nas reunioes da Associacao de 

Moradores, foram rnomentos delicados, pois eram questoes muito importantes sendo 

discutidas, nas quais nao cabiam intervencoes extemas, mas... no momento em que pediam 

minha opiniao, informalmente, era diferente... estavamos conversando! 

17 
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Este longo relacionamento com os moradores de Camburi propiciou uma grande 

intimidade, na qual nAo foi necessario fingir papeis. Nossa pequena historia foi fluindo 

naturalmente e o metodo e as tecnicas empregadas na pesquisa ganharam ares informais. 

Com o intuito de analisar os conflitos atuais vividos no bairro, principalmente ao 

que concerne a imposicAo do Parque Estadual da Serra do Mar em seu territorio e 

polarizacIto dos moradores de Camburi frente a questa° de transformar ou nao o bairro em 

"territorio quilombola", foi necessario resgatar a memOria de Camburi, isto é, resgatar a 

origem do bairro e de seus moradores, enfim seu modo de vida. Para isto, alem de 

documentos oficiais escritos, foi utilizada a tecnica de "hist:Via de vida", tecnica 

proeminente frente aos cientistas sociais e que vem encontrando lugar privilegiado dentro 

da Hist(Via. Neste campo do conhecimento existe desde os anos 60 uma area de 

especializacAo, a "historia oral". Segundo Queiroz (1988, p. 19) trata-se de urn termo amplo 

que recobre uma quantidade de relatos de fatos nAo registrados por outro tipo de 

documentacAo, ou cuja documentacAo esteja incompleta, captando a experiencia efetiva dos 

narradores, mas tamkan recolhe destas tradicoes e mitos, narrativas de &cab, crencas 

existentes no grupo, assim com relatos que contadores de historias, poetas, cantadores 

inventam em urn dado momento. 

A tecnica "historia de vida" enquanto parte da hist:Via oral, consiste na realizacao 

de sucessivos encontros entre pesquisador e pesquisado, nos quais o pesquisado relata sua 

vida, rememora fatos para ele importantes ou mesmo parte de seu cotidiano. 

Trata-se sobretudo do registro da histOria dos excluidos, visto que de modo geral a 

historia oficial, aquela que aprendemos na escola, tende a contar a historia dos vencedores, 

dos conquistadores, deixando ao esquecimento os vencidos e marginalizados. Contudo, este 

nAo é urn trabalho de historia oral, é antes um trabalho que utiliza os relatos, os 

depoimentos dos pesquisados, ou seja, os relatos sao urn meio e nAo um fim em si mesmos. 

Coletando os depoimentos das quatro pessoas mais idosas, que sAo tambem 

membros das familias Ego" do bairro por meio de sucessivos relatos destas pessoas, a 

memoria individual e familiar is tornando-se a mem6ria coletiva de Camburi. Assim a 

origem do bairro e antigos costumes foram sendo desvendados. A este processo de 

17  FamIlias Ego sac) as familias que dao origem a uma comunidade, ou seja, das quais descendem os 
membros desta comunidade. 
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reconstituicao da memOria, paralelamente era feita a investigacao de documentos oficiais 

• escritos. 

• Realizei tambem entrevistas abertas com diversas pessoas, de diferentes faixas 

• etarias e posicties diferentes frente aos problemas vividos no bairro. Principalmente dentro 
• da polarizacao estabelecida entre os que sAo favoraveis a decretacAo do bairro como 

"territorio quilombola" e os que sAo contrarios a esta proposta, fazendo urn levantamento 

• dos motivos de cada parte. Alem, é logic°, das observacks da paisagem do bairro, dos 

• costumes de seus moradores, pois o olho treinado mais que olha, ve. 0 tempo todo eu 

• estava a observa-los e eles a mim, pois estavamos sempre nos interpretando mutuamente. 
• 

Entrevistas eram muito mais "deliciosas conversas", quase sempre na praia, junto as 

• canoas, as vendas e bares, onde o povo se junta quando ve algo diferente, ou para tomar 

• uma cachaca. 

41C 	 Hist6rias de vida eram muito mais "dotes licoes", longas conversas no aconchego 

dos lares, durante as quais tomavamos café de cana l8  e comiamos pAo caseiro. Ouvi de 
• 
•

tudo, da vida familiar, da sociabilidade no bairro, do comercio, da religiao. E devo 

• confessar que a principio nAo sabia bem, como aqueles relatos, fragmentos de uma histeria 

• coletiva, as vezes tao ambiguos fariam sentido, mas fizeram. Os fragmentos completararn- 

• se e nAo so as palavras falaram-me, muitas vezes era urn gesto, urn olhar, que completavam • frases e idelas. 

•
Essa trajetoria, foi um longo processo cheio de diividas, insegurancas, ansiedades, 

• felicidades, derrotas e conquistas, que de forma aiguma chegou ao fim, pois relacoes 

• humans nAo terminam corn urn ponto final em um TGI ou de uma dissertacao de mestrado. 

4I1 Eu tido sei se contribui para mudar algo la, mas certamente algo mudou dentro 
• 
• de mim, porque fiz uma pesquisa e muitos amigos, porque "olhei e vi"! 

• 
• • 
41 

• 19  Café de cana é urn tipico café caicara, no qua; o café é feito com garapa (caldo de cana) e coado em coador 
de pano 
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Laity(' no cluio do planeta 
Sementes de amor 

Lanca e fica na espreita 
Que o bons lavrador 
Com o sol se levanta 

Com a lua de noite se deita 

Limp que o bom lavrador 
Nilo apressa a colheita 

Morais Moreira 

Capindo 3 

Uma chave de entendimento: a relay& sociedade e natureza 
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3. Uma chave de entendimento: a relacao Sociedade e Natureza 

0 conceito de natureza é uma importante chave de compreensao de diferentes 

sociedades, pois cada povo se relaciona corn a natureza por ele interpretada. Em outras 

palavras, a forma como uma sociedade enxerga a natureza determina de qual maneira ela 

vai se relacionar corn ela. A relacAo dos povos corn a natureza se estabelece no interior das 

sociedades, tanto quanto as relacoes sociais. Segundo Goncalves (2000, p.23): 

"o conceito de natureza nao é natural, sendo na verdade criado e instituido 

pelos homens. Constitui um dos pilares atraves do qual os homens erguem 

as suas relaciies sociais, sua producao material e espiritual, enfim, a sua 

cultura." 

A forma como a sociedade pensa a natureza legitima suas awes. Fazendo-se uma 

anitlise retrospectiva acerca da maneira como a sociedade pensava o mundo que o 

circundava legitimou o tratamento que este deu ao mundo e a sua propria importancia nele. 

Portanto, faz-se necessario conhecer o conceito de natureza nas diferentes culturas 

que se vai estudar, bem como o conceito de natureza de nossa propria sociedade, visto que 

esta se tornou dominante nos altimos dois seculos, ignorando outras formas de pensar o 

mundo e especificamente a natureza. 

Assim, é necessdrio partir de uma questa° bdsica: 0 homem é ou nao natureza? 

A resposta a esta questdo determina o lugar do homem no mundo, assim como 

legitima as noes e a forma de apropriacsao da natureza em diferentes culturas. 

De modo geral, nossa sociedade, a sociedade ocidental, urbana, industrial e 

dominante 19  enxerga a natureza apartada de si, apenas como recurso natural a ser explorado 

19 Sociedade urbana industrial e dominante, chamada tambem neste trabalho de moderna ou apenas 
dominante, é a que se desenvolveu apes a revolucao industrial, assentada sobre o capitalistno, e sobre a ideia 
de homem e natureza separados. 
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para seu sustento e bem estar. Esta visao privilegia aspectos economicos em detrimento de 

aspectos religiosos ou filosOficos. 

Entretanto, contraditoriamente, dentro dessa sociedade emergem outras formas de 

enxergar e de se relacionar com a natureza, como, por exemplo, a forma das populacoes 

tradicionais camponesas2°. 

De acordo com Ponting (1995, p. 236/237) "Co modo de pensar sobre o mundo que 

se tornou dominante nos ultimos seculos originou-se na Europa... entretanto suas origens 

podem ser descobertas, como em outras tantas areas, na influencia dos filosofos da Grecia e 

da Roma antigas e das ideias que a Igreja cristi herdou de suas origens judaicas." 

Os filosofos da Grecia e Roma classicas, como Socrates, Placa° e Aristoteles, 

inauguraram um modo de conceber o mundo que privilegiava o homem e as ideias em 

detrimento do mundo que passava a ser chamado de natural, opondo-se dessa forma as 

Escolas de pensamento Pre-Socraticas21, cuja preocupacAo e investigacao central era a 

PhYsis, que possuia tits sentidos principais: 

1) acao de fazer nascer; 

2) a natureza intima e propria de 11111 ser; 

3) a natureza como forca criadora e produtora dos seres. 

"A Physis foi traduzida para o latim como natura e para o portugues como 

natureza — e a fonte originkia de todas as coisas, a forca que as faz nascer, 

brotar, desenvolver-se, renovando incessantemente; e a realidade primeira e 

ultima, subjacente a todas as coisas de nossa existencia. (...) a Physis abarca 

a totalidade de tudo o que e. Pode ser apreendida em tudo o que existe e em 

tudo o que aparece e acontece: o ceu, a terra, os astros, a aurora, o 

crepusculo, o eclipse, as plantas as estacoes do ano, os mares, o fogo, as 

pedras, os animais, os homens, a moral humana, a politica, as noes e 

pensamentos dos homens e dos deuses e os proprios deuses ; portant°, o 

human° e o divino sao Physis." (Chaui, 2001, p. 46/47) 

20 
Ao longo deste trabalho sera exposto o modo de vida das populacoes tradicionais camponesas numa 

contraposicAo ao modo de vida urban° industrial dominante. 
21 Segundo Chaui, M. (2001): Escola JOnica (Asia Menor), Escola Pitagorica ou Italica (Magna Grecia), 
Escola Eleata (Magna Grecia), Escola da Pluralidade. 
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Para o pensamento pre-socratico, ou seja, aquele que antecede ao pensamento de 

Socrates, Plata° e Aristoteles, havia uma outra concepcao de natureza, que seria mais ampla 

e integradora dos elementos constitutivos do mundo, inclusive do proprio homem. Na'o 

existindo separacao entre o fisico e o espiritual ou ideal, tudo estava contido na Physis. 

Segundo Goncalves (2000, p.31) "pensando a physis, o filosofo pre-socratico pensa 

o ser e a partir da physis pode entAo chegar a uma compreensao da totalidade do real: do 

cosmos, dos deuces e das coisas particulares, do homem e da verdade, do movimento e da 

mudanca, do animado e do inanimado, do comportamento humano e da sabedoria, da 

politica e da justica". 

A partir de Plata° e Aristoteles comecou a haver uma hierarquizacAo, as ideias 

sobrepunham-se a materia e dava-se inicio a desumanizacao da natureza e desnaturalizacao 

do homem. 

Aristoteles em A politica revelou uma visa° antropocentrica do mundo dizendo: 

"...portanto, se a natureza nAo faz nada incompleto e nada em vAo, devemos acreditar que 

ela fez todos os animais para o bem estar dos seres humans." (Aped Ponting, 1995, p. 239) 

Outros pensadores classicos, como Cicero e Panaetius, incorporaram ainda 

argumentos de ordem estetica e utilitaria para o use da natureza, ou seja, o homem estava 

melhorando a natureza. 

Porem, foi a partir da expansio judaico crista pelo Ocidente que a ideia de homem e 

natureza separados acentuou-se, pois se Deus criou o homem a sua imagem e semelhanca, e 

Deus é unico , onipresente, onisciente e onipotente, logo, o homem é superior as out/as 

formas de vida. 

De acordo corn Ponting (1995, p. 241) "os pensadores cristAos antigos e medievais 

aceitaram quase que sem duvidas, a visa° herdada da literatura judaica de que Deus dera 

aos seres hurnanos o direito de explorar as plantas, os animais e o mundo inteiro para seu 

beneficio". 

A natureza esteve, portanto, a servico dos homens, ela nada tem de sagrada. 0 

mundo para os pensadores medievais, influenciados pelo cristianismo, era uma criacao 

ordenada e planejada por Deus, pois so urn ser superior poderia criar tamanha perfeicao e o 

homem fora escolhido por Deus, pois era o unico a ter alma e vida apps a morte. 
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Tomas de Aquino, influenciado pelos escritos classicos, sobretudo por Aristoteles, 

reafirmou a capacidade humana de melhorar a natureza criada e cedida por Deus. 

Poucas excecees podem ser encontradas neste pensamento da Igreja catelica cristA, 

uma delas foi a de Francisco de Assis, que via a natureza dotada de direitos semelhantes 

aos dos homens visto que todos eram criacties de Deus. 

Mesmo a reforma protestante corn Calvino nao trouxe novidades nesta forma de 

enxergar a natureza e a posicao do homem no mundo criado por Deus. 

Porem, segundo Goncalves (2000) é corn Descartes que essa oposicAo se tornara 

mais completa, constituindo-se no centro do pensamento moderno e contemporaneo que 

sera marcado pelo carater pragmatico do conhecimento e pelo antropocentrismo. 

Descartes, corn sua obra Discurso sobre o Metodo, enfatizou a importancia de urn 

metodo cientifico para pesquisa, o que levou a uma visa.° reducionista, pois realizava a 

simples decomposicAo do todo em paves estudadas isoladamente. Uma visa() mecanicista 

do mundo, na qual o estudo da natureza estava unicamente para que esta melhor servisse o 

homem, que continuou sendo um ser privilegiado na criacao Divina. Segundo Ponting 

(1995, p. 245): 

"A ampla adocAo dessa forma de acesso reducionista a pesquisa 

cientIfica produziria um impacto profundo na formacao do pensamento 

europeu em geral, que inevitavelmente levava a tuna visao fragmentada do 

mundo - para urn enfoque nas partes individuais de urn sistema ao inves de 

no todo organico, atraves do estudo do modo pelo qual os elementos 

constituintes agiam separados e nao pela forma pela qual interagiam, ambos 

atraves da competicao e da cooperacao." 

A filosofia cartesiana marcou a modernidade por dois aspectos fundamentais: o 

carater pragmatico da ciencia e o antropocentrismo (homem sujeito x natureza objeto), 

aspectos estes que nao podiam ser vistos desvinculados do Mercantilismo e do 

colonialismo que, naquela epoca, afirmavam-se. 

A partir de entao, devido as grandes conquistas do periodo Mercantilista e 

colonialista, o antropocentrismo ganhou forca e passou a ressaltar a capacidade humana 
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para dominar a natureza. 

0 seculo XVII foi marcado por avancos da ciencia e da tecnologia, corroborando 

para a ideia de que a ciencia era um instrumento vital para que o homem dominasse a 

natureza. Sobre esta visa'o, Francis Bacon escreve: "o mundo feito para o homem, nab o 

homem para o mundo" (Apud Ponting 1995 p. 246). 

Estes avancos cientificos adentram o sOculo seguinte, que foi marcado por um 

grande otimismo quanto inevitabilidade do progress°. 0 Iluminismo do seculo XVIII 

impos o racionalismo e varreu os resquicios da influencia divina da natureza. 

Em meados do seculo XIX, mais precisamente ape's 1859, com a publicacao de A 

origem das especies de Charles Darwin, abriu-se um debate sabre a origem do homem e 

sua evolucao biologica diante da selecao natural, contrapondo-se ao pensamento imperante, 

o da criacAb divina. 

Contudo, o homem continuou a ser o cent°, pois as interpretacties sociais dessa 

teoria, feitas, por exempla, por Hebert Spencer, levaram em consideracao primordialmente, 

a selecab natural, ou seja, o homem naturalmente estava mais apto a dominar o restante do 

mundo, da natureza. 

A instituicao do Capitalismo, a Revolucab Industrial e, portant°, a necessidade cada 

vez maior de materias primas para alimentar as industrias que proliferavam em rapida 

velocidade, reafinnaram racy sO a separacdo entre o homem e a natureza, mas tambem a 

posicao dominadora do homem diante da natureza, que para ele era apenas recurso natural. 

Assistiu-se tambem a tuna divisa-o do mundo em panes, houve a separacao entre ciencias 

humanas e ciencias naturais. Acentuou-se divisio social e tecnica do trabalho, pais o 

progress° necessitava de saberes especializados e de homens fragmentados. 

A ideia de progresso passou a ser exaltada de maneira significativa pelos 

intelectuais da epoca22. Ponting (1995, p. 248) a respeito do progresso afirmou: "Essa ideia 

e um constituinte tab fundamental do pensamento modem° que 6 muito dificil compreender 

o quanto recente, ou como as outras sociedades viam o mundo antes do surgimento dessa 

ideia". 

0 homem dominou nab so a natureza, mas tambem outros homens. Got-waives 

(2000) nos diz que ironicamente a falacia dessas teses que opunham peremptoriamente o 

22 Intelectuais como Saint Simon, Comte, Spencer e John Stuart Mill. 
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homem a natureza fica evidenciada na constatacao de que historicamente a dominacao da 

natureza tern sido, via de regra, a hist6ria da dominacao do homem pelo homem e isso, 

evidentemente, nao tem nenhuma justificativa na natureza. 

Agora, nao se trata apenas de antropocentrismo, mas tambem de individualismo, 

pois o modo de producao capitalista engendra-se cada vez mais na vida dos homens. De 

acordo corn Go/waives (2000, p. 48) 

"0 capital é uma relacao social que se instaura num contexto de luta e nab 

porque é melhor, mais racional ou natural. Estamos, portanto, muito longe 

de uma concepcao atomistico-individualista. A continuidade/ reproducao de 

uma sociedade em bases capitalistas pressupoe nao s6 a garantia dos meios 

materiais necessarios a cada ciclo de producio, mas tambem a reproducao 

das classes sociais, fazendo com que haja sempre pessoas sem condicoes de 

produzirem/manterem as suas proprias vidas e que, assim precisam se 

submeter aos dons do capital. Como nao ha nenhuma lei objetiva que 

governa essa luta para reproducao das relacoes sociais — ponto que ela 

pressupoe luta — a economia nunca podera ser uma ciencia exata. Em stuna, 

nao ha como continuar pensando em termos de individuos. A sociedade 

humana nao é uma soma de individuos." 

Como conseqiiencia do progresso, ji no final do seculo XIX, por meio de pesquisas 

cientificas, o homem urbano industrial comecou a dar-se conta da esgotabilidade da 

natureza, por ele tida como recurso natural, e das consequencias que esta esgotabilidade 

podia acarretar em seu modo de vida, nao so do ponto de vista economic° mas tambem 

psicologico. Isto porque a perda de cenarios naturais selvagens era irreparavel para este 

homem que via a natureza apartada de si e a usava tambdm como forma de descanso do 

modo de vida por ele adotado. Deu-se inicio entao a criacao de areas naturais protegidas. 

Para Vianna (1996, p.18) "as areas naturais protegidas sao uma apropriacao dos 

espacos e da natureza, dando-lhes um conteado historic° preciso. E o avanco da 

modernizacAo definindo novos territerios, configurados para perpetuar os valores da 

sociedade moderna, ou de reservar recursos especificos para o futuro". 
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0 homem dominador da natureza passou a reservar areas de natureza intocada, 

verdadeiras ilhas de vida selvagem para usufruto da sociedade urbana industrial. Contudo, 

estas ilhas foram criadas, via de regra, em territorios de populacOes tradicionais 

camponesas, que, justamente por terem desenvolvido urn modo de vida diferenciado 

daquele dominante, corn caracteristicas mais harmonicas corn relacao a natureza, 

preservaram do ponto de vista ecologico seus territOrios, que passaram a ser usurpados em 

nome da conservacao ambiental, que eles ja praticavam. 

Desta forma, tornou-se nitida a importancia de entendermos nao so o conceito de 

natureza, mas tambem o contexto no qual ele foi gerado e aplicado. Principalmente quando 

se vai proceder a estudos de populacoes nas quais este conceito é diferenciado e que 

sofreram intervencoes da nossa sociedade dominante. 

26 
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"Sou moradora das areias 
De alias espumas: os navios 

Passam pelas minhas janelas 
Como o sangue nas minhas veias, 

Como os peixinhos nos rios... 
Nilo tern velas e tern velas; 

E o mar tern e neio tern sereias; 
E eu navego e estou parada, 

Vejo mundo e estou cega, 
Porque isto é mal de familia, 

Ser de areia, de cigua, de ilha..! 
E ate sem barco navega 

Que para o mar foi fadada" 

Cecilia Meirele's 

Capitulo 4 

Populacoes Tradicionais 
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4. Populacoes Tradicionais 

Propositadamente este titulo exige, de inicio, explicacoes acerca das palavras nele 

contidas. Trata-se de termo amplamente usado pelo senso comum, designando varias 

populacOes genericamente e de forma ambigua no discurso ambientalista. Ate mesmo pela 

Justica/Poder Public° estes termos sao usados sem os criterios adequados, pois sao 

desprovidos de rigor cientifico e nao sendo ainda conceitos consolidados. 

"A falta de rigor cientifico que envolve a ideia de `populacoes 

tradicionais' e um dos problemas a serem resolvidos. Muitas e 

caracteristicas a elas associadas, assim como muitos exemplos, 

baseiam-se em estudos sobre populacoes etnicas e nao sobre 

sociedades ritsticas" (Vianna, 1996, p.109). 

Esta expressao inspira-se em uma outra, "indigenous people", forjada fora do 

contexto brasileiro, durante os anos 60 e 70, nos encontros internacionais para discussoes 

ambientais, promovidos pela IUCN23 e outras organizaceles. Neles havia discussoes acerca 

da constatacao de que as areas naturais ja protegidas ou a proteger coincidiam com os 

territorios dos "indigenous people", ou seja, de "habitantes originais - e seus descendentes - 

das terras que foram ocupadas pela expansao colonizadora europeia, iniciada a partir do 

seculo XVI. Estes sao definidos como etnicamente distintos das sociedades nacionais 

dominantes dos paises onde vivem" (Vianna, 1996, p. 90). 

Estas discussOes foram motivadas pelo trabalho realizado por gnipos de defesa dos 

direitos humanos em nome dos "indigenous people", principalmente para proteger seus 

territerios freqiientemente ameacados por grandes obras do poder publico e outros tipos de 

expropriacao e marginalizacao. entao, naquele momento, uma alianca entre os grupos 

de direitos humanos e os ambientalistas, logo desfeita, pois os ambientalistas nao queriam 

obras nestes territorios, mas tambern nao queriam as pessoas, queriam sim a reserva das 

areas para a conservacao ambiental. 

23 Uniao Internacional para Conservacao da Natureza e dos Recursos Naturais, foi criada em 1948 e a partir 
de 1960 estabeleceu a Comissao de Parques Nacionais e Areas Protegidas. 
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Entretanto, a simples traducao desta expressao para o portugues: "povos tribais" nao 

contemplava a situacao brasileira, que, mais que diversidade etnica, tinha e tern diversidade 

cultural e de modos de vida. 

Diante da inadequacao desta expressao para a maioria dos casos brasileiros, passou-

se a falar em "populacoes tradicionais", contemplando assim a diversificada cultura 

brasileira. 

Contudo, criam-se outros problemas, tais como definir quem eram as populacties 

tradicionais e a incompatibilidade das expressOes dentro e fora do Brasil. Mais tarde, 

precisamente a partir de 1991, os documentos do Banco Mundial, por exemplo, passaram a 

utilizar outra expressao de lingua inglesa "native people" - "povos nativos" o que 

aumentou a abrangencia da expressao, mas ainda nao the deu um sentido preciso. 

Pesquisadores de varias areas das ciencias humanas vem se debrucando sobre os 

estudos das ditas populacoes tradicionais, tentando conceitua-las. Urn deles é Antonio 

Carlos Diegues, que, em seu livro 0 mito modern() da natureza intocada, descreve-as da 

seguinte forma: 

a) "dependencia e ate simbiose corn a natureza, os ciclos naturais e os 

recursos naturais renovaveis a partir do qual se constroi urn "modo 

de vida"; 

b) conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos que se 

reflete na elaboracao de estrategias de use e de manejo dos recursos 

naturais. Esse conhecimento é transferido de geracao em geracao 

por via oral; 

c) nocao de "territorio" ou espaco onde o grupo social se reproduz 

economica e socialmente; 

d) moradia e ocupaca'o desse "territorio" por varias geracoes, ainda que 

alguns membros individuais possam ter se deslocado para os centros 

urbanos e voltado para a terra de seus antepassados; 

e) importancia das atividades de subsistencia, ainda que a producao de 

"mercadorias" possa estar mais ou menos desenvolvida, o que 

implica numa relacao corn o mercado; 
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f) reduzida actunulacao de capital; 

g) importancia dada a unidade familiar, domestica ou comunal e as 

relacties de parentesco ou compadrio para o exercicio das atividades 

economicas, sociais e culturais; 

h) importancia das simbologias, mitos e rituais associados caca, 

pesca e atividades extrativistas; 

i) a tecnologia utilizada relativamente simples, de impacto limitado 

sobre o meio ambiente. Ha uma reduzida divisao tecnica e social do 

trabalho, sobressaindo o artesanal, cujo produtor (e sua familia) 

domina o processo de trabalho ate o produto final; 

j) fraco poder politico, que em geral reside com os grupos de poder 

dos centros urbanos; 

k) auto-identificaca'o ou identificacao pelos outros de se pertencer a 

uma cultura distinta das outras" (Diegues, 1994, p.79). 

Entretanto, o proprio autor desta proposta alerta para o nao engessamento dessas 

caracteristicas, pois elas retratam um tipo ideal, no qual dificilmente uma populacao 

enquadra-se totalmente, afinal a cultura de um povo dinarnica, esta em constante 

transformacao. Pode ocorrer o fato de algumas destas caracteristicas estarem mais ou 

menos presentes de acordo com o grau de articulacao com a sociedade dominante urbana 

industrial. 

No caso brasileiro, pode-se afirmar que as populacoes tradicionais nao se 

constituem apenas de gnipos etnicos (indigenas, por exemplo). Portant°, trata-se aqui de 

expressilies essencialmente distintas (indigenous people e populacoes tradicionais). 0 Brasil 

possui uma enorme variedade de modos de vida, culturas que se desenvolveram em 

diversas panes do pais em cujos ambientes ocorrem integracoes diferenciadas resultando 

em culturas diferentes. 
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• No Brasil, populacOes tradicionais, como categoria da antropologia, incluem-se 

• dentre as que Antonio Candido chama "sociedades rasticas" 24, fazendo parte da sociedade 

dominante, embora marginalizadas. 

Autores como Foster (1971), Redfield (1971) e Firth (1974) afirmam que as 
• 

populacOes tradicionais camponesas fazem parte da sociedade dominante, pois seus • 
• excedentes destinam-se as cidades numa relacao que é vital tanto para o campones quanto 

• para a cidade. 

• Designa, portanto, populacoes de pequenos pescadores, pequenos agricultores, 

ribeirinhos, pantaneiros, extrativistas, caipiras, caicaras, que utilizam em suas atividades de 
• 
• reproducAo de seu modo de vida, recursos da natureza, causando a esta baixo impacto, por 

• deterem urn conhecimento etnoecologico desta e por dependerem da continuidade dos 

recursos, seja prkica ou simbolicamente. 

• Especificamente, as populacties caicaras, foco desta pesquisa, sdo populacoes 
• 

tradicionais, cuja cultura e modo de vida sAo diferenciados da sociedade dominante, sem 
• 

dela estar desligada. Pode-se dizer que se tratam de camponeses, uma expressao regional de 

$ 	 campesinato, como sugere Diegues (1994, 72) inspirado em Redfield: 

• 
4 

"A cultura tradicional nao indigena, a das sociedades camponesas, para 411 
• Redfield, nao a autonoma. E um aspecto da dimensAo da civilizacao da 

• qual faz parte. Para se manter como tal, a cultura camponesa requer uma 

• continua comunicacAo corn outra cultura (a nacional, urbana, industrial). 

• Vista como urn sistema sincronico, a cultura camponesa nao pode ser 

inteiramente compreendida a partir do que existe na mentalidade dos • 
• camponeses. Neste sentido, a cultura tradicional camponesa é uma 

expressao local de uma civilizacao mais ampla." 
4 • • 
• 
4 	 24  Antonio Candido em Os parceiros do rio bonito (1971) estudando os camponeses do interior do Estado de 

• Sao Paulo chama-os de caipiras, uma variacao regional de campesinato que pertence as sociedades rusticas, 
pois seus sistemas de valores estao ligados aos das pessoas que moram nas cidades, afinai estes correspondem 
a outra dimensao de suas vidas. 

• 30 
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Muitas das ditas "populacoes tradicionais" sao, numa analise mais abrangente e 

• teoricamente melhor embasada, populacoes camponesas, pois ao se analisar o campones 

• como integrante de uma classe social que ao longo do tempo sofreu e sofre pressOes da 

• sociedade urbana industrial e dominante, pode-se perceber que se trata praticamente do • 
mesmo processo subjugador tanto do pequeno agricultor do interior de Sao Paulo, quanto • 

• do caicara do litoral do mesmo Estado. 

• Assim como muitas outras populacties rurais do Brasil, que por diversos processos 

• foram expropriados e expulsos de suas teffas e foram marginalizados dentro do processo de 

• desenvolvimento do pais, que privilegiou a urbanizacao, a industrializacao e o incentivo • 
agricultura extensiva de exportacao, as populaclies tradicionais foram tambem atingidas por • 

• estes processos, contudo, de uma forma diferenciada, pois foi preferencialmente nos 

• territorios destas populacoes que se instalaram as Areas Naturais Protegidas ou, como sao 

• mais conhecidas no Brasil, Unidades de Conservacao Ambiental, uma demanda da 

• sociedade urbana industrial dominante. • 
•

As areas ocupadas pelas populacoes tradicionais foram, do ponto de vista ecologic°, 

• bem preservadas. E, justamente nestes territorios que, a partir dos anos 30, no Brasil 

• comecou a haver a constituicao de unidades de conservacao ambiental, o que inaugurou 

• uma nova forma de conflitos entre populacoes camponesas e a sociedade dominante, • especificamente com o poder pnblico. • 
• 
• 
• 4. 1. 0 conflito entre as populacoes tradicionais camponesas e as Unidades de 

• Conservacao Ambiental — Um desdobramento da separacao entre sociedade e • 
natureza. • 

1110 	 A partir do final do seculo XIX, devido ao grande avanco tecnologico e Revolucao 

• Industrial, a sociedade moderna, manobrada por suas elites dominantes, passou a apropriar- 

• se dos recursos naturais de forma cada vez mais acelerada e ampla, passando a ser • 
denominada genericamente de "sociedade dominante urbana industrial". • 

• Diante deste modelo de desenvolvimento adotado por esta elite, ela propria deu-se 

• conta da esgotabilidade dos recursos naturais, o que poderia comprometer a manutencao de 

• 
31 • • 
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seu "desenvolvimento". Deu-se conta tambem da necessidade de refugiar-se 

periodicamente dela mesma, em lugares "paradisiacos", nos quais o homem nao figurava e 

a natureza reinava soberana. 

Foi desta forma que se iniciou uma das principais estrategias de conservacao 

ambiental adotadas no mundo, o processo de criacao de "Areas Naturais Protegidas"25, as 

Unidades de Conservacao Ambiental, como sao conhecidas no Brasil, areas de natureza 

intocada e intocavel, destinadas apenas a preservacao, visitacao e pesquisa. 

Essa concepcao de Unidade de Conservacao Ambiental existente hoje no Brasil foi 

em grande parte copiada dos Estados Unidos. Estes, em meados do seculo XIX, deram 

inicio criacao dessas areas com a finalidade de proteger o wilderness ou vida selvagem26 

ameacada pela propria sociedade urbana industrial, ou seja, para proteger a natureza deles 

proprios. 0 marco fundamental dessa concepcao foi a criacao do Parque Nacional de 

Yellowstone nos Estados Unidos em 187227. Este parque localizado no Oeste do pais e 

emblematico tambem pelo fato de localizar-se na area habitada pelos indios Crow, 

Blackfeet e Shoshone-Bannock e tambem de expansao da fronteira agricola americana 

promovida pelo Homestead Act de 1862, pelo qual todo cidadao poderia requerer a 

propriedade de ate cerca de 70 hectares de terras que estivesse cultivando. A corrida pelas 

terras devolutas foi tao intensa e rapida que logo foi possivel perceber as transformacoes 

dos espacos naturais e suas consequencias para o bem estar da populacao americana. 

Esse procedimento demonstra o tipo de pensamento dessa sociedade, que enxerga o 

homem separado da natureza e nab admite que outros povos ajam de maneira diferente. 

Portanto, para que o homem urbano industrial possa descansar e refazer-se do modo de vida 

por ele adotado, necessario haver areas de natureza pura, intocada e intocavel. 

25 Este termo e definido pela IUCN (UniAo Internacional para Conservacao da Natureza e dos Recursos 
Naturais) como "uma area terrestre e/ou marinha dedicada especificamente a protecao e conservacAo da 
diversidade biologica e dos recursos naturais e culturais associados, e a qual e manejada por disposicOes 
legais e outros meios efetivos" (1UCN, 1994). No Brasil as Areas Naturais Protegidas equivalem as Unidades 
de Conservacao. 
26 Segundo Diegues (1994) A nocao de Wilderness (vida natural/selvagem), subjacente criacao dos parques, 
no final do seculo XIX, era de grandes areas nAo habitadas, principalmente apOs o exterminio dos indios e a 
expansao da fronteira para o oeste. Nesse periodo ja se consolidara o capitalismo americano, a urbanizacao 
era acelerada e propunha[se reservar grandes areas naturais, sutraindo-as expansao agricola e colocando-as 
disposicao das populacties urbanas para fins de recreacao. 
27 Segundo Brito (2003) outras areas naturais foram protegidas anteriormente a esta, contudo es-ta inaugura 
uma concepcdo diferenciada de protecao da natureza, a delimitacAo e reservacao de areas. 
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A simples transposicao dessa concepcao de Unidade de Conservacao Ambiental e 

do mito da natureza intocada para paises como o Brasil, no qual a situacao social, cultural, 

e ecologica era absolutamente distinta, foi incompativel. No Brasil, por exemplo, nas 

florestas que aparentemente sao despovoadas, como é ensinado nas escolas "vazios 

demograficos", vivem populacoes indigenas, extrativistas, ribeirinhas, caboclas etc., as 

ditas "populacifies tradicionais", que, por terem desenvolvido modos de vida distintos do 

dominante, preservaram do ponto de vista ambiental seus territ6rios, porem foram 

propositadamente ignoradas no processo de constituicao destas Unidades de Conservacao 

Ambiental, acarretando conflitos que se estendem ate hoje. 

Discussoes relevantes, acerca das populaciies tradicionais, surgiram apenas a partir 

das decadas de 60 e 70 do seculo XX, ganhando muita forca numa perspectiva ecologica, 

amplamente usada pelo movimento ambientalista. Ganhando maior visibilidade quando urn 

novo ecologismo passou a contrapor-se a antiga, mas nao superada, forma de protecao da 

natureza, que era exatamente a de reservar areas de natureza intocada, isoladas, onde o 

homem deveria figurar apenas como visitante. 

Este novo ecologismo, que nao esti apenas preocupado corn urn parque ou com uma 

especie animal ou vegetal, nasceu tanto nos Estados Unidos quanto na Europa no bojo das 

agitacees de 1968, que reivindicavam os direitos das minorias, a paz, a desmilitarizacao. 

Tratava-se de uma critica a sociedade moderna. 

Em todo o mundo houve urn grande aumento na criacao de areas naturais protegidas 

durante as decadas de 70 e 80 do seculo XX, o que era explicavel pela percepcao da cada 

vez mais rapida perda de biodiversidade 28  causada pelo modo de desenvolvimento adotado. 

A possibilidade de geracao de renda por meio de turismo nessas areas e a disposicao dos 

fundos internacionais para a conservacao faziam parte tambem das justificativas. Segundo o 

relatOrio Nosso futuro comum 29  de 1986 as areas protegidas aumentaram em extensao cerca 

de 80%, e 2/3 destas areas estavam no terceiro mundo. 

28  "Biodiversidade ou diversidade biologica e definida como a variabilidade de organismos vivos de todas as 
origens compreendendo a totalidade de gens, especies, ecossistemas e complexos ecologicos. A 
biodiversidade refere-se ao nUmero de especies vegetais e animais que compOem a vida numa dada regiao, e a 
variabilidade inter-especies que é disponivel gracas ao arsenal matricial existente" (Vianna, 1996), 
29  Segundo Ribeiro (2001) o tambem conhecido por Relaiorio Brundiland, foi produzido pela Comissao 
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (criada em 1983 por deliberacao da Assembleia Geral da 
ONU). E produto de uma comissao de 21 membros de diversos paises que entre 1983 e 1987, estudaram a 
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• 
• 
• 0 PNUMA3° propos, em 1989, que 10% da superficie da terra fosse transformada 

• em areas naturais protegidas. Contudo, atingir essa meta significava dar continuidade a um 

• processo que vinha prejudicando as populacoes tradicionais, pois era principalmente nos 

• territ6rios por elas ocupados que em geral ocorria a implantacdo dessas areas. Nelas era 

• 
• sido responsaveis pela preservacao das areas naturais". Isto acontece porque ha a 

• transposicao de modelos de conservacao da natureza inadequados para a nossa realidade e 

• que se aliam a outros problemas pre-existentes, como conflitos fundiarios, expansao 

• urbana, crises economicas, desemprego, divida extema, que, para Diegues (1994), estAo na 

• 
Unidades de Conservacao Ambiental; foi o Terceiro Congresso Mundial de Parques • 

• Nacionais ocorrido em Bali — Indonesia em 1982, no qual foram reafirmados os direitos das 

• populacoes tradicionais e recomendando que o planejamento das areas protegidas fosse 

• realizado conjuntamente, levando-as em consideracao. • Encontros e documentos intemacionais foram firmados desde entAo, e ate mesmo • 
•

um pouco antes, como na Conferencia de Estocolmo em 197231; o lancamento do Programa 

• 
• degradacao ambiental e economica do planeta, propondo solucoes para os problemas detectados no ambito do 
• desenvolvimento sustentavel. 

• 3° Programa das nacOes Unidas para o Meio Ambiente, estabelecido em dezembro de 1972 pela assembleia 
geral da ONU (Organizacao das Nacoes Unidas), cuja sede encontra-se em Nairob — Quenia. Tem suas acoes 

• voltadas para a tematica ambiental. 

•
31 Segundo Ribeiro (2001) esta Conferencia foi proposta em 1968 pelo Conselho Economic° Social das 
Nacoes Unidas, para discutir formas de controlar a poluicao do ar e a chuva acida, dois problemas para os 

• paises centrais. Para Brito (2003), talvez o maior legado da Conferencia de Estocolmo tenha sido a insercao 

• definitiva das questoes ambientais na agenda mundial e o estabelecimento do conceito de que os problemas 
ambientais transcendiam fronteiras, e que estavam relacionados a questOes de ordem politica, economica, 

• social e cultural. 
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• • 

• 
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comum a nao permissao para que essas populacifies continuassem morando em seus 

• interiores. 	 essas areas foram preservadas justamente por elas, pelo modo harrnonico 

como se relacionaram com a natureza. 

• Segundo Diegues (1994, p.16), "os governos quase nunca avaliam os impactos da • 
criacao de parques sobre o modo de vida dos moradores locais, que, muitas vezes, tinham 

• 
base do que ele chama de "crise da conservacao". • 

• Este processo implicou tambem a perda do etnoconhecimento que elas e toda a 

• sociedade deixaram de ter. Desperdicou-se a valiosa ajuda que elas podiam nos dar na 

• conservacao. 

• Um marco acerca da preocupacao com as populacoes tradicionais moradoras de 

• • 
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Homem e Biosfera em 1972 32 ; o II Congresso Mundial de Parques realizado em 

Yellowstone — EUA em 1972 33 ; a publicacao de Estrategia Mundial para Conservacao em 

198034 ; a criacao da CMMAD em 1983; a publicacao de urn nUmero inteiro da Cultural 

Survival em 1985 dedicado a questa° dos povos e parques; a Conferencia da IUCN em 

1986 sobre Conservacao e Desenvolvimento: pondo em pratica a Estrategia Mundial para 

Conservaceio35 ; a publicacao de Nosso futuro comum em 1988; o documento intitulado 

Cuidando do Planeta publicado pela IUCN/PNUMA e WWF 36  em 1991; a Conferencia das 

Nacties Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro 

em 1992 37  e os documentos dela derivados; o IV Congresso Mundial de Parques em 1992 

em Caracas-Venezuela, cujo titulo foi Povos e Parques, entre outros, demonstram a 

preocupacdo corn a conservacao da natureza ou dos recursos naturais e corn as populacoes 

tradicionais, sobretudo das etnicamente diferenciadns. 

Em 1994 a IUCN lancou uma nova categorizacao 38  de areas naturais protegidas a 

fim de contemplar as populacoes tradicionais 

Por diferentes motivos houve a defesa das populacoes tradicionais (no piano 

internacional, falava-se nos "indigenous people"), alguns por acreditarem na unicidade 

destas corn a natureza; outros por acreditarem que o modo de vida destas populacoes 

colabora corn a manutencao da biodiversidade (faziam bem a natureza). 

32  Segundo Brito (2003) 0 Programa Homem e Biosfera — Man and Biosfere — pela UNESCO tinha como 
objetivo encorajar o desenvolvimento corn equilibrio nas relacoes entre o homem e seu ambiente. Comecava a 
ser incorporada a realidade da ocupacao humana no interior das areas naturais protegidas, por meio da 
instalacAo de reservas da biosfera. 
33  Este Congresso é o inicio dos avancos acerca das populacoes em unidades de conservacao ambiental, pois 
ratificou as propostas de zoneamento estabelecidas pela 1 1 a  Assembleia da IUCN realizada em 1972, em 
Banff Canada. Entre as zonas estabelecidas estava a zona antropologica, o que contemplava algumas 
populacOes tradicionais, mais especificamente as etnicas. 

Este documento enfatiza a protecao da diversidade biologica e genetica, assim como do 
etnnoconhecimento. 
35  A conferencia da IUCN sobre conservacao e desenvolvimento realizada em Otawa-Canada em 1986 coloca 
de forma pratica a questao das populaciies tradicionais em Unidades de Conservacao Ambiental 
recomendando que esses povos nao tenham seu modo de vida alterado e nao sejam rechacados se assim nao 
desejarem. 
36  IUCN — Uniao Internacional para ConservacAo da Natureza e dos Recursos Naturais; PNUMA - Programa 
das NacOes Unidas para o Meio; WWF - World Wildlife Fund (Fundo Mundial para vida selvagem). 
37  Esta conferencia visava o estabelecimento de acordos internacionais acerca do meio ambiente. 
38  As categorias sao: Reserva natural Estrita, Parque Nacional, Monumento Natural, Areas corn Manejo de 
Habitats ou de Especies, Paisagem Protegida Marinha ou Terrestre e Area Protegida corn Recursos 
Manejados. 
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Contudo, o centro das preocupacOes foi sempre a natureza e nao as pessoas, em 

momento algum houve o questionamento efetivo do modo de vida que degradou a natureza 

e pr6pria sociedade, da qual os ambientalistas faziam e fazem parte. 

De acordo com Brito (2003) e Diegues (1994), no Brasil, embora algumas medidas 

ja tivessem sido tomadas como a criacao do Horto Botanico e do Servico Florestal do 

Estado de Sao Paulo em 1896 e a criacao de Servico Florestal Federal em 1921, a politica 

ambiental brasileira passou a estruturar-se somente a partir da decada de 30 do seculo XX. 

Em 1934 foram elaborados o Codigo Florestal, o Codigo de Caca e Pesca e o Codigo das 

Aguas. A Constituicao de 1934 trouxe referencias ao dever do Estado em proteger suas 

"belezas naturais" e a Constituicao de 1937 endossou a de 1934 nesta questa'o. Em 1937 foi 

criado o Parque de Itatiaia, a primeira Unidade de Conservacao Ambiental do pais. Em 

1965 entrou em vigor o novo Codigo Florestal (Lei no. 4.771), ate hoje vigente39. 

Porem, somente entre as decadas de 70 e 80; que muitas Unidades de Conservacao 

foram criadas ou implantadas. Avaliando-se a conjuntura brasileira naquele momento, 

pode-se concluir que se tratava de um periodo de grande endividamento extern° do pais, 

junto a organizacoes como o Banco Mwidial e o BID (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento), que implantaram ou fizeram respeitar clausulas da conservacao do meio 

ambiente para financiamento de grandes projetos. 0 pais estava sob regime 

autoritario/militar, e essas Unidades de Conservacao foram estabelecidas sem criterios 

adequados, de cima para baixo, sem consultar ou ao menos avisar as populaceies atingidas, 

visto que na maioria delas havia e ha ainda hoje populacoes moradoras4° 

FurIan (2000, p.178) elencou alguns motivos para a criacao de Unidades de 

Conservacao Ambiental no Brasil: 

• A pressao exercida por paises desenvolvidos e organismos financiadores 

internacionais (resultado da crescente forca politica dos ambientalistas e 

conservacionistas, particularmente apos a Conferencia Internacional do 

Meio Ambiente realizada em Estocolmo — 1972); 

39 Para informacoes detalhadas acerca da criacAo de Unidades de ConservacAo Ambiental e sobre historico da 
politica ambiental dentro e fora do pais ver: Maria Cecilia Wey de Brito Unidades de Conservacao, intencoes 
e resultados. 2003. SAo Paulo. UNESP/Annablume. 
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• Desenvolvimento da industria do ecoturismo; 

• A necessidade dos paises com economia fragil, buscarem formas de 

equilibrarem suas reservas cambiais; 

• 0 desenvolvimento de uma conscientizacao ecolOgica das classes 

dominantes no terceiro mundo. 

Para esta autora "nao ha registro de pianos nacionais voltados para uma estrategia 

conservacionista abrangente que abarque, por exemplo, as diretrizes political que 

incentivaram a industrializacao, a urbanizacao e a agricultura, principalmente o 

agrobusiness de exportacao" (Furlan, 2000, p. 175). 

Ou seja, as U.C.A. foram criadas de maneira autoritaria, excludente e sem nenhum 

tipo de participacao popular, trabaihos cientificos foram ignorados e as metodologias 

usadas na criacao dessas U.C.A. foram pouco ou nada discutidas e embasados em 

insuficientes estudos ambientais devido a cronogramas politicos reduzidos. 

Este quadro de implantacao de U.C.A. resultou em Unidades pouco eficientes, cuja 

fiscalizacao pode ser prova de que elas sao impostas e tido legitimadas pela sociedade, visto 

que reprime principalmente o morador tradicional, cuja presenca é anterior a instituicao da 

Unidade. 

Para Vianna (1996), a discussao no Brasil acerca das populacoes tradicionais deve 

ser entendida sob duas perspectivas historicas: 

• Em uma primeira perspectiva, essas discussoes ocorreram no meio conservacionista, 

tanto na sociedade civil quanto no poder ptiblico, sob a perspectiva da possibilidade de 

populacOes ocuparem o territorio de unidades de conservacao restritivas, como parques, 

estacties ecologicas e reservas ecologicas. 

• Na segunda perspectiva, foram os movimentos sociais rurais que aliaram essas 

discussbes as questoes sociais mais amplas, como a luta pela sobrevivencia, 

concretizada na garantia de acesso aos recursos e a terra, meio de producao. 

40 Segundo dados da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Sao Paulo, so neste Estado 80% das 
Unidades de Conservacao tem populacoes moradoras. 
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Nestas duas perspectivas havia uma distincao clara: a primeira englobava as 

populacees tradicionais no discurso ambientalista, e a segunda fazia exatamente o inverso, 

incorporando o discurso ambientalista populacoes tradicionais. 

Independente das origens hist6ricas, as duas perspectivas acabaram por se cruzarem 

temporariamente, em uma tentativa de organizacao das populaciies que moravam no 

interior de Unidades de Conservacao do Estado de Sao Paulo, conseguindo inclusive 

realizar dois Encontros, em 1994 e 1995, dos quais resultaram dois documentos, nos quais 

foram apontados direitos e deveres dos moradores das Unidades, alem de reivindicacOes e 

sugestoes que deveriam ter sido incorporadas pelo Projeto de Lei que regulamenta o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservacao SNUC - n° 2.892/92.41 

Segundo FurIan (2000), o SNUC foi discutido por meio de algumas audiencias 

em alguns Estados, que, contudo, nao tiveram a devida divulgacao, resultando em 

pouca participacao da sociedade civil. Porem, mesmo em situacAo pouco favoravel, a 

audiencia do Estado de SAo Paulo (agosto/1995) foi marcada pela discussao das populacaes 

tradicionais nas Unidades de Conservacao. Muitas propostas foram feitas, como, por 

exemplo, a redefinicao dos limites fisicos das Unidades e/ou sua re-categorizacao. ONGs42 

sugeriram propostas criativas para resolucAo do problema, inspiradas pelas categorias 

sugeridas pela IUCN, mas quase nada avancou. 0 govern° manteve sua posicao, e em 2000 

o projeto de lei foi aprovado sem que entre seus objetivos figurasse a conservacao da 

diversidade cultural das populacoes tradicionais moradoras em U.C.A. Alem disso, o novo 

SNUC nao avancou em outras questbes tais como a da criacao de novas U.C.A., pois o 

texto diz que sao necessarios estudos tecnicos e cientificos, nao traz refer'encia a estudos 

sociais, antropologicos e tambern nao menciona consultas as populacoes moradoras. 

Apesar da mobilizacao conseguida durante os Encontros de Populacoes Moradoras 

em U.C.A., pode-se dizer que muito pouco foi realmente conseguido em favor das 

populacoes tradicionais camponesas, pois o movimento foi perdendo forca, intensidade e a 

adesao de muitas populacOes. 

Hobsbawm, em seu artigo Os campesinos e a politica de 1976, questiona o poder de 

coalizao e articulacao de movimentos camponeses sem que haja um agente maior e exterior 

41 0 dito Projeto de Lei transformou-se em Lei sob o ninnero 9.985 (18/07/2000), mas nao incorporou a 
preocupacao com as populacoes tradicionais em Unidades de Conservacao Ambiental. 
42 Organizacoes Mao Governamentais. 
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a tais movimentos. Contudo, nao é absolutamente correta tal afirmacao em relacao ao 

movimento das Populacoes Tradicionais Camponesas moradoras de Unidades de 

Conservacao, apesar de se tratarem de muitas e pequenas populacoes, distantes e distintas, 

talvez seu problema central tenha sido o que Shanin (s/d)`' 3  chamou de baixa classicidade, 

faltando o reconhecimento de conjunto das comunidades como o de classe para s144, ou 

seja, embora localmente houvesse o auto-reconhecimento caicara/carnpones, em um nivel 

mais amplo nao havia esta identidade entre todas as comunidades. 

Alem disco, a falta de rigidez ou consenso acerca de quem eram as populaciies 

tradicionais, permitiu que toda populacao local e ate mesmo veranistas (pessoas corn 

segunda residencia nas Unidades de Conservacao), reivindicassem para si as poucas 

concessOes feitas as populacoes tradicionais. 

Fato é que, hoje estas populaciies estao bastante desarticuladas, pois nao assumiram 

uma luta coletiva e foram absorvidos, ao longo do processo de organizacao, pelo discurso 

ambientalista. 

Este problema nao foi enfrentado pelos movimentos sociais rurais, que tambem 

incorporaram a expressao "populacOes tradicionais" e estabeleceram aliancas corn 

movimentos ambientalistas. Eles, como foi afirmado por Vianna (1996), absorveram o que 

era interessante no discurso ambientalista e travaram a luta pelos seus territorios unidos, ao 

contrario do que aconteceu corn os moradores de U.C.A em Sao Paulo. 

Urn exemplo claro de avancos conseguidos pelos movimentos sociais rurais e o 

movimento dos seringueiros amazonicos, que, a partir da decada de 70, da inicio a 

organizacoes sindicais para garantir seu acesso a terra e aos recursos da floresta. Em 1985, 

eles unificaram a luta no Conselho Nacional dos Seringueiros, e apenas fazendo use do que 

lhes era apropriado dentro do discurso e das praticas do movimento ambiental, conseguiram 

criar uma modalidade de Unidade de Conservacao a "Reserva Extrativista", na qual seu 

modo de vida esta adequado. 

43  Shanin, Teodor (s/d) Naturaleza y logica de la economia camponesa. Barcelona, Ed. Anagrama. 
44  Classe para si é um conceito discutido por Hanza Alavi em seu artigo Las classes camponesas y las 
lealtades primordia/es (1976). Barcelona, Editorial Anagrama. Neste artigo Alavi expOe que o conceito de 
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4.2. Cultura caicara, cultura de uma populacao tradicional camponesa 

4.2.1. 0 caicara e sua cultura  

0 entendimento de o que seja a cultura caicara, necessita em primeiro lugar que se 

trate do termo caicara, ha controversias entre varios autores acerca ele. Pode-se partir de 

algtms aspectos para a sua definicao. Etimologicamente o vocabulo caicara 6 de origem 

Tupi guarani, caa-icara45, que se refere aos tocos para prender as canoas proximas as tabas. 

0 dicionario Aurelio46 traz a seguinte definicdo: "1. cerca feita de varas ou galhos; 2. 

Caipira do litoral paulista". 0 aspecto localizacao, por vezes chamado de geografico, o 

mais vago, pois, define como caicaras todos os individuos que nascem e moram no litoral 

paulista, paranaense e em parte do litoral fluminense. 0 aspecto ethic°, leva em 

consideracao a descendencia vinda da miscigenacAo entre os brancos (colonizadores), os 

indios (nativos) e os negros (escravos). Contudo, em uma analise mais ampla, esta 6 a 

formacdo do povo brasileiro. 0 aspecto cultural, este mais complexo, baseia-se no campo 

simbolico e material dos habitantes do litoral. 

A exposicdo de varios aspectos para a definicao do termo caicara, ndo quer dizer 

que haja um certo ou verdadeiro, e sim que neste trabalho de apresentado tal qual foi 

visto e sentido durante o contato estabelecido em campo, isto 6, como o morador do litoral 

paulista, fruto da miscigenacao de brancos, indios e negros, que herdou destes, costumes, 

conhecimentos, mitos, tecnologias, tecnicas, que num contexto impar de contato com o mar 

e a Mata At'arnica, desenvolveu caracteristicas proprias. 

Contudo, essas caracteristicas nao fazem dele um ser totalmente diferenciado ou 

isolado. Sua cultura, chamada de tradicional, o coloca, de acordo com a categoria 

antropologica, como membro das "populacoes tradicionais" e essas dentro das "sociedades 

n:isticas", fazendo parte, ainda que marginalmente, da sociedade dominante. 

Firth, R. (1974), expressa a necessidade de ampliar o sentido do termo campones, a 

fim de abarcar outros tipos de pequenos produtores tais como o pescador ou o artesao rural, 

Classe para si, que tem teor politico, e precedido por outro, o de Classe en si, que tem teor economic°, e a 
gassagem de um ao outro esti mediatizada por lealdades primordiais, como os laws de parentesco. 

Sampaio (1987) 0 Tupi na geografia nacional. Brasiliana. 359p. 
46 Ferreira, A. B. H. (1985) Minidicionario Aurelio. Rio de Janeiro. Nova Fronteira. 
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que participam do mesmo tipo de organizacao economica simples e de vida em 

• corn unidade. 

• Antonio Candido influenciado por Firth (1951) e Redfield (1941,1947 e 1953) 

• trabalha em Os parceiros do Rio Bonito (1971) corn a flock) de que o caipira, assim como 
• 

outros ti os brasileiros, fazem parte das sociedades n:isticas. Entao, pode-se dizer que o 
• 
• caicara nada mais é do que a expressao regional do caipira do interior de Sao Paulo, 

portanto, urn campones. 

• Outros autores que estudaram populacOes caicaras concordam corn esta nocao 

abrangente de carnpesinato, como Cerqueira (1966), Mussolini (1980), Marcilio (1986), 

Nofs (1988), Vianna (1996), Mansano (1999), Cavalieri (1999), Adams (2001), Sesti 
• 

• (2001) entre outros. 

• Desta forma entao, o caicara é urn campones, pois se trata de urn agricultor e/ou 

• pescador cujo modo de produzir, visa em primeiro lugar o provimento da unidade familiar, 
• utilizando totalmente ou parcialmente o trabalho desta unidade 47, e cujo excedente da 
• 
•

producao 6 comercializado, para a obtencao dos bens ou servicos que nao possa produzir ou 

• realizar e para manter ou ainda aumentar seus meios de producao. 

Maria Luiza Marcilio (1986), que estudou durante anon o modo de vida caicara em 

• Ubatuba, tambem os identifica como camponeses, e analisa sua economia: 

industrial do outro. Em contraste aquelas dual, ela deve responder a logica 

• do autoconsumo da familia e fornecer de alguma forma, uma contribuicao 

a economia global." Marcilio (1986) 
• 
• 

• Sendo o caicara um tipo de campones, ainda que corn suas especificidades de 

• imaginario, costumes e relaciies sociais, calcados de forma quase simbieitica corn a 

• natureza, é necessario entende-lo enquanto tal. Segundo Oliveira (1996, p. 49), é necessario 
• 

• 

• 47  Podem coexistir outras formas de trabalho como a parceria e a troca de dias, e ainda, membros da unidade 
podem ter trabalho assalariado fora do sitio, complementando a renda familiar. 
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• • 
•

enxerga-lo de forma mais ampla: "...o campones enquanto classe, ou seja, compreende-lo 

• no contexto da sociedade brasileira" 

• A definicao de Moura (1986, p. 13) tambem leva em conta esta preocupacao: 
• 
• 

"Cultivador que trabalha a terra , opondo-o aquele que dirige o • 
• empreendimento rural. Aqui o conceito 	 estendido a todos os 

• cultivadores que, atraves do seu trabalho e do de sua familia, se dedicam 

a plantar e transferir seus excedentes de suas colheitas aos que nao 

• trabalham a terra. Ao mesmo tempo em que integra um grupo de trabalho • 
•

familiar, que produz para sobreviver, algum tipo de engrenagem politica 

• e economica encarrega-se de extrair-lhe compulsoriamente os excedentes 

• gerados por sua producdo, que garantem a existencia de outros grupos 

• sociais nao-produtores. Assim, o campones e um produtor que se define • Dor oposicao ao nao-produtor, nAo importando se planta a terra ou se • 
• pesca no mar". (grifo meu) 

• 
• 0 trabalho familiar talvez seja a caracteristica mais marcante da producao camponesa 

• e de acordo com o volume desta producao e extensao da familia pode haver outras formas • 
de trabalho associadas, como a parceria, a ajuda mutua ou mesmo o assalaiiamento • 

• temporario ou mesmo o deslocamento de um membro da familia para uma atividade 

• externa ao sitio, inclusive na cidade. Contudo a logica existente neste tipo de producao 

• distingue-se da producao capitalista, na medida em que nao visa a obtencao do lucro e sim 

• a obtencao das condicoes essenciais para sua reproducao, ou seja, ele gera uma producao • 
cujo excedente se tornara mercadoria para obtencao do que a familia nao pode produzir, de • 

• acordo com Oliveira (1996, 52): 

"a logica da producao camponesa esta assentada na forma simples de • circulacao das mercadorias, onde se tem a conversao da mercadoria em • 
• dinheiro e a conversao do dinheiro em mercadorias, ou seja, vender para 

• comprar." 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

42 

• • 



• • • 
• Neste trabalho, o campones é visto como classe social que muito embora em varios 

• aspectos esteja distante da lOgica capitalista da acumulacao, esta classe fornece seu 

• excedente ao mercado, portanto é uma forma de producao pre-capitalista apropriada pelo 

• modo de producao capitalista. Ha autores que seguindo outra vertente teorica utilizam 
• 
•

termos como "produtor familiar" ou "pequeno produtor" pois acreditam que este tipo de 

• producao ja é ou inevitavelmente se tornard capitalista e na qual ao produtor so cabem dois 

caminhos: tomar-se um abastado capitalista ou parte do proletariado. Contudo, talvez este 

seja uma forma de entendimento demasiado simplista diante da complexidade das relacties 
• economicas e sociais existentes na realidade do campo brasileiro. Para Moura (1988) o 
• 
• conceito de campones e de campesinato tem grande vitalidade e grande forca historica, 

• tanto teorica quanto empiricamente e portanto nao pode ser substituido por outro. Segundo 

1111 	 Oliveira (1996, p. 48): 
1111 
111 

"E nesse processo dialetico que as vertentes teoricas vao se tornando mais 
• 

clams, juntamente corn as contradiceies que cada uma contem. E nesse 

• embate teerico que procuramos nos situar, pois entendemos o 

• desenvolvimento do modo capitalista de producao na sua etapa 

• monopolista como um processo contraditOrio de reproducao ampliada do 

• capital, ou seja, o modo capitalista de producao nao esta circunscrito 

• apenas e tao somente a producao, mas tambem a circulacao de 

• mercadorias, a troca de mercadorias por dinheiro e de dinheiro por 

mercadorias. Isso decorre do fato de que ele nao é na essencia urn modo de 

producao de mercadorias em seu sentido restrito, mas sim modo de 
• 
•

producAo de mais-valia. 

Assim, esse processo contraditOrio de reproducao capitalista ampliada do 

• capital, alem de redefinir antigas relaciies subordinando-as a sua 

• reproducao, engendra relacoes nao capitalistas igual e contraditoriamente 
• necessarias a sua reproducao". 
• 

• 

• No entanto, é necessario analisa-lo nao so do ponto de vista de sua producao, mas 

• tambem sob o ponto de vista de sua cultura. 
• • 	 43 
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A cultura caicara, que Brandao (1986) charna de modos de viver, sentir, pensar e 

expressar a vida com uma logica propria, cognitiva e valorativa de significar o real, assim 

como qualquer outra cultura dinamica, tem movimento, transforma-se ou adequa-se de 

acordo com as mudancas ocorridas em seu modo de reproduzir-se socialmente. 

Nao sendo uma cultura isolada, mudancas sao inevitaveis. Seria ingenuidade ou 

mesmo perversidade congelar no tempo e no espaco uma cultura. Assim pensando, nao se 

estaria muito distante da postura dos conservacionistas radicais, que isolaram "areas 

naturais"48, verdadeiras ilhas para protege-las deles proprios. 

Portant°, incorre-se muitas vezes em equivoco, ao associar-se a cultura a objetos, 

esquecendo-se das relacoes econornicas e sociais. No caso caicara, sua cultura associa-se a 

objetos como a casa de pau a pique, a casa de farinha, aos cestos, tipitis, canoas etc, e assim 

pensando, realmente esta cultw-a praticamente desapareceu. 

Mesmo diante da expropriacao, das mudancas que lhe foram impostas, o caicara, 

pelo menos o caicara de Camburi, que o sujeito ob.s.ervado49 deste trabalho, ainda assume- 

se, identifica-se como caicara, assim como identifica outros caicaras, demonstrando 

sentimento de cumplicidade, de pertencer ao mesmo bairro e partilhar codigos, saberes, um 

modo semelhante de enxergar a vida e tambem os problemas, como conta este caicara de 

Camburi: 

"Nos somo caicara, caicara nascido e criado na terra. Tem que nasce na 

terra pra entende dela. Nos conhece ludo aqui. Um caicara legitimo tem 

que nasce aqui no litoral, tem que entende a vida daqui, os costume do seu 

luga. NCI° adianta nasce na praia e se dize caicara, tem que entende das 

planta, dos bicho, da roca, da pesca, das nossa comida. que nem assim, 

vamo dize, se voce pedi pra um cakara daqui, pra faze um azul marinho e 

ele disse que ncio sabe ou num fize direito, ncio e caicara. Esse povo que 

vem moth aqui, nunca vai ser caicara, porque que nem se eu ia morar 

em qualquer lugar, eu nunca ve3 deixci de ser cakara, meu mundo esse 

aqui e vai comigo pra onde eu for. Mas, eu nil() vou sai por isso que 

48 A discussao acerca das areas naturais ou unidades de conservacao feita no capitulo 4.1 . 
49 Este tenno foi exposto no capitulo 2.. 
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esses turista fa; essa hagunca aqui, porque eles sao assim, o mundo deles 

e assim e nos e que paga o pato." (Moises, caicara de Camburi) 

E principalmente no choque entre culturas, que ha a afirmacao delas. 0 auto-

reconhecimento, no caso de Camburi, como relata Moises, é fruto do contato conflitivo 

entre modos de vida completamente distintos, ou seja, da populacao caicara e dos turistas 

que ali chegam. 

Trata-se de urn processo dialetico, pois ao mesmo tempo em que o caicara de 

Camburi distancia-se, compulsoriamente ou nao, de elementos de sua cultura, devido as 

intervencties do poder public° e ao contato mais intenso corn a sociedade urbana industrial, 

devido ao turismo, ao mesmo tempo ele passa enxergar as diferencas e auto afirmar-se 

diante delas. 

Hobsbawm (1976) analisa as relacoes politicas entre camponeses e grupos e/ou 

instituicoes para alem da comunidade local. Enfocando a separacao entre camponeses e nao 

camponeses numa relacao de subordinacao dos primeiros. E é exatamente isso que acontece 

em Camburi, assim como em muitas outras panes do Brasil, o subjugamento de populacks 

tradicionais camponesas em beneficio dos interesses da sociedade dominante, feito 

principalmente pelo pr6prio Estado, que cada vez mais se torna mero representante das 

elites que manobram a sociedade abrangente. 

Contudo, o relativo isolamento dos camponeses, sejam eles caicaras, ribeirinhos, 

caipiras e etc., em relacao ao mundo exterior ao seu, nao torna sua politica menos 

importante, pois trata-se de analisar o papel destas sociedades camponesas num contexto 

mais amplo, assim como suas relacoes locais ja que as micro e macro-politicas superpoem-

se consideravelmente. 0 campesinato é entendido delta forma como classe en si em seu 

sentido classic°, pois se trata genericamente de um grupo de pessoas que tern o mesmo tipo 

de relacao corn os meios de producao (visao economica), contudo como ja visto 

anteriormente, de acordo corn Shanin (s/d), o campesinato é uma classe de baixa 

classicidade, e principalmente no que se refere as populacoes tradicionais camponesas, 

como as caicaras por exemplo, é muito dificil superar as os empecilhos e atingir urn estado 

de Classe para si como um todo, na qual estariam ligados politicamente, corn uma visao 

conjunta de seus interesses, pois se tratam de muitas, pequenas e distantes comunidades. 

45 



••
••

••
••

••
••

••
••

••
••

••
••

••
• •

••
••

••
••

••
••

••
••

••
••

n 

Entretanto, muito embora exista baixa classicidade, segundo Hobsbawm o 

campesinato de forma geral classe, eles se reconhecem e reconhecem suas diferencas 

frente aos nao camponeses, numa posicao quase sempre subalterna. Ha um auto- 

reconhecimento frente as diferencas alheias. E de um modo geral e mais abrangente o 

reconhecimento pode ser diante da exclusao, ou seja, pode haver uma solidariedade entre 

excluidos. 

Porem, diferentemente do que acontece em outros movimentos sociais de 

camponeses, como o Movimento dos Sem Terra, este auto-reconhecimento ainda que pela 

exclusao nao aconteceu de uma forma ampla e conjunta. 0 auto-reconhecimento acontece 

localmente, a populacao de Camburi por exemplo, se auto-reconhece como caicara, enxerga 

as diferencas que os distinguem do restante da populacao do municipio de Ubatuba-SP, ou 

dos turistas que la chegam, mas este auto-reconhecimento que anteriormente, no "tempo 

dos antigo" como eles costuinam dizer, ja estendeu-se por muitos outros bairros e praias, 

chegando a outros municipios, devido as atividades comuns como a pesca, a agricultura e a 

realizacao das trocas entre bairros, hoje praticamente desapareceu, assim como a 

solidariedade entre estes vizinhos. 0 auto-reconhecimento acontece dentro dos bairros, que 

se auto afirmam tambem pelas diferencas entre estes. 

0 sentimento de debilidade frente A sociedade mais ampla nao apenas social, e 
tambem cultural, e enquanto esse sentimento de debilidade, de inferioridade nao servir para 

uni-los definitivamente num sentimento de classe, estard agindo ao contrario tomando-os 

fracos e separados. 

De acordo com Thompson (1998), o costume e o substrato da vida e pode reafirmar- 

se diante das dificuldades. isso que ocorre com muitas das Populacoes Tradicionais 

Camponesas, as populacoes caicaras por exemplo. Na maioria das vezes foram proibidas de 

manterem vivos seus costumes, suas tradicees, em suma, sua cultura, devido as restricees 

das Unidades de Conservacao Ambiental, nas quais a simples presenca destas populace-es 

tomou-se um crime, contudo, mesmo depois de mais de 40 anos de interferencias, 

principalmente do poder public°, muitas delas continuam a existir e redefinem, reinventam 

seus costumes e essencialmente permanecem Populace-es Tradicionais Camponesas. 

Embora nab estejam organizados e como ja visto, nao constituam coletivamente 

uma classe para sz, localmente estas pessoas resistem e ha um auto-reconhecimento em 
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oposicao a quern nao pertence ao grupo. 

Portanto, pode-se dizer que se tratam de questhes centradas em "modos de vida" 

distintos. As populaches tradicionais camponesas, tem valores fortemente ligados 

natureza, terra e A familia, entrando em choque com os valores das elites dominantes na 

sociedade abrangente e como tal, esta imphe-se em aches que variam entre 

desenvolvimentistas e conservacionistas, visando sempre seu proprio bem estar, a despeito 

do que aconteca com outras populaches. 

Principalmente no que diz respeito As aches conservacionistas, nas quais entra em 

jogo a forma como as duas partes enxergam a natureza, as diferencas tornam-se claras. Pois 

a sociedade dominante, ve-se apartada da natureza e historicamente apropriou-se dela de 

forma intensa e abrangente, como seu modo de vida exigia, e autoritariamente passa a 

reservar areas para sua recreacao e lazer, ignorando que outras populaches ja usavam de 

outra forma essas mesmas areas. 

E a essencia desses modos distintos reside na relacalo entre homem e natureza, pois 

o homem nao se relaciona com a natureza em si, mas sim com a natureza por ele construida 

e a partir dai com os outros homens. 
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5. Os caicaras de Camburi 

Camburi é um bairro rural situado no extremo norte do municipio de Ubatuba-SP, 

na divisa corn o Estado de Rio de Janeiro. Pequeno agrupamento caicara corn cerca de 467 

hectares, formado por sitios compostos de area de morada e de trabalho distribuldos entre 

uma pequena planicie e terrenos ingremes. Foi a partir destes sitios que ha quase 200 anon 

foi formado um territorio, no qual vem se desenvolvendo um modo de vida impar que 

persiste e que se re-inventa, diante das intervencoes externas e da prOpria dinamica da vida 

comum. 

Seu morador tradicional vive as consequencias da forcada insercao em uma unidade 

de conservacao ambiental, entre outras awes governamentais que o levaram ao 

empobrecimento, a perda de cultura, mas principalmente a perda da uniao parental, que 

antigamente representou a base do trabalho, da producao, do lazer, enfim, da vida destas 

pessoas. 

Contudo, mesmo em meio a dificuldades e transfominoes ha uma certeza unanime, 

que é a auto-identificacao caicara. E, nao imports que ele seja, como sera visto adiante, urn 

"quilombola", na definicao deles eles sao "quilombolas caicaras" ou "indios caicaras" ou 

simplesmente "caicaras", pois juntos todos sao "parte de parente", e num contexto e 

regional economic°, social e cultural construiram esta identidade. Para entende-la é 

necessario desvendar a formacao dos bairros rurais do litoral norte, é preciso saber de onde 

vieram esses negros, indios e brancos que, a partir do use da "terra de liberdade", que é 

uma forma de referirem-se ao seu territorio, construiram o bairro rural de Camburi habitado 

por caicaras, expressao regional do campones. 

5. 1. Oeupacao do litoral norte paulista 

A formacao dos bairros rurais s°  no municipio de Ubatuba, inclusive de Camburi, 

esta direta ou indiretamente ligada a sua ocupacao indigena e as oscilaceies economicas 

5°  A definicao de bairro rural encontra-se no capitulo 5.3 deste trabalho. 
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sofridas por todo o litoral norte paulista, durante o que se convencionou chamar de "ciclos 

economicos do ouro, cafe e cana de aciicar"51. 

"Historicamente, a formacao das comunidades caicaras so pode ser 

entendida no contexto da ocupacab do litoral brasileiro e dos ciclos 

economicos vividos pela regiao SuUSudeste. 0 carater predominantemente 

agricola de nossa colonizacao fez com que as terras ferteis, umidas e 

quentes das baixadas fossem as mais ocupadas, inclusive gracas a 

facilidade de escoamento dos produtos para o exterior, mercado de seus 

produtos. Formaram-se entao aglomerados grandes e medios, ao redor dos 

quais gravitavam pequenos nucleos, formados gracas a condicoes 

particulares da costa, que favoreciam sua ocupacao e que enviavam aos 

nacleos maiores parte de sua pequena producao (farinha de mandioca, 

peixe e algum cafe)" (Adams, 2001, p. 111). 

Contudo, esta colonizacao foi tardia neste litoral, pois alem de dificuldades naturais 

(vegetacao e serra) houve tambem a resistencia oferecida pelos indios que ali habitavam, 

principalmente os Tupinambas. Especificamente, a fundacao de Ubatuba ocorreu em 1600, 

na praia de Iperoig, em torno da capela de Exaltacao da Santa Cruz do Salvador. 

"Quando os europeus aqui chegaram, encontraram criaturas as quais, 

segundo eles, mais pareciam bichos que homens seja pelo modo como se 

vestiam, ou nAo se vestiam, seja por seus comportamentos em relacao aos 

outros homens e natureza. Os europeus nao conseguiam compreender a 

relacdo intima e ate mesmo simbiotica dos indios com a natureza e por isso 

classificaram-nos de selvagens" (Mansano, 1999, p.42). 

51 Apesar da grande importincia do entendimento dos ciclos economicos e de sua influencia no 
estabelecimento de relacoes sociais, esta questao nao sera aprofundada, pois neste trabalho lido se objetiva 
relatar a historia passada de Camburi, e sim, utilizar-se dela para entender a historia atual do bairro. Para 
melhor entendimento dos ciclos economicos em Ubatuba ver Marcilio, M. 1„ (1986) Caicara, terra e 
populacao: estudo de demografia historica e da historia social de Ubatuba. Sao Paulo: Edicties 
Paulinas/CEDHAL, 244p. 
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Porem, quando o colonizador venceu a resistencia indigena, imp& a escravidao aos 

que nao foram dizimados. Durante o seculo XVII, o indio foi o escravo lavrador de 

Ubatuba, recebendo a denominacao de "negro do gentio da terra", e foi utilizado 

principalmente na economia de subsistencia, a qual manteve o modo indigena de produzir, 

ou seja, a forma de fazer a agricultura e seu produto principal, a mandioca e seus derivados 

como a farinha. Nessa epoca o indigena foi subjugado, seja pela catequizacao, ou pelo 

trabalho na domesticacao da natureza, que para o colonizador era selvagem, mas para o 

indio era parte de sua vida. 

Portanto, a historia de formacao dos bairros rurais do litoral forte, assim como do 

restante do Brasil, é como diz Worster (1999) a historia ecologica da sociedade na qual 

estao inclusos, ou seja, a nossa sociedade, que se estabeleceu a partir de conquistas e 

subjugacao da natureza. 

Mesmo que esta porcao do litoral brasileiro lido fosse de grande interesse dentro do 

sistema colonial estabelecido, corn a concessao de sesmarias entre os seculos XVI e XVIII, 

instalam-se nesta regiao atividades agricolas para atenderem a demanda do mercado 

extern°, e pequenos focos de agricultura para o aprovisionamento intern°. Neste momento, 

a mao-de-obra indigena foi substituida pela escrava. 

Segundo Marcilio (1986), no seculo XVIII, como tentativa de racionalizacao da 

agricultura, e na tentativa de integrar a periferica Capitania paulista ao circuito 

mercantilista, foram introduzidas ou intensificadas em Ubatuba, culturas de interesse do 

sistema colonial, principalmente a cana-de-aclicar. Este processo determinou, a partir de 

entao, uma estrutura fundiaria diversificada, onde pequenas e grandes propriedades 

justapunham-se, o que marcou uma diferenciacao social mais nitida em uma sociedade 

ainda sem classes definidas. Mussolini (1980) diz que os pequenos sitios eram a retaguarda 

economica das zonas de engenho, portanto, muito importantes na manutencao da estrutura 

vi gente. 

0 periodo da mineracao tambem deixou suas marcas neste trecho de litoral, visto 

que os portos que escoavam a producao de ouro e pedras que chegavam ao litoral pelos 

antigos caminhos indigenas eram os de Ubatuba e sao Sebastiao. Porem, de acordo com 

Silva (1975), corn a construcao de urn novo caminho, ligando a regiao das minas ao Rio de 

Janeiro, os dois municipios sairam da rica rota do ouro. 
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Tambem se cultivou o cafe nesta regiao, o que atraiu para a regiao um grande 

numero de imigrantes. Seu auge ocorreu no inicio do seculo XD( em grandes fazendas que 

utilizavam intensamente a mao-de-obra escrava. Mos, com a chegada do cafe ao Vale do 

Paraiba, o cultivo no litoral caiu em decadencia, inclusive e um periodo no qual muitos 

escravos sao vendidos para o Vale ou simplesmente abandonados e assim incorporados aos 

bairros rurais locais. 

Para Marcilio (1986); Mussolini (1980); Silva (1975) e Franca (1954), 

principalmente no litoral norte paulista, a Serra do Mar e sua exuberante vegetacao foram 

uma barreira, um fator de relativo isolamento das populacoes que viviam nas baixadas, o 

que favoreceu a criacAo e continuidade de um modo de vida proprio. Ele se deu apOs a 

exaltacao da economia da cana e do cafe, houve uma grande reducao populacional, a vida 

foi acomodando-se e os elementos que eram secundarios nestas economias passaram a ser 

constitutivos do modo de vida ali estabelecido. 

"Do tipo de vida fechada que se desenvolveu no litoral, com poucos 

contatos com o mundo de fora, ou recebendo dele tun minimo de 

influencias e de produtos, por rtao se dispor de meio aquisitivo, resultou 

um aproveitamento intensivo, quase exclusivo e mesmo abusivo dos 

recursos do meio, criando-se, por assim dizer, uma intimidade muito 

pronunciada entre o homem e seu habitat.Conhece o homem muito bem as 

propriedades das plantas ao seu redor — para remedios, para construcoes, 

para canoas, para jangadas — bem como os fenomenos naturais presos 

terra e ao mar e que os norteia no sistema de vida anfibia que leva, 

dividindo suas atividades entre a pesca e agricultura de pequeno vulto, 

com poucos excedentes para troca ou para a venda: os ventos, os 

`movimentos' das Aguas, os habitos dos peixes, seu periodismo, a epoca e 

a lua adequadas para abaixo uma Arvore ou lancar A terra tuna semente 

ou uma muda ou colher o que plantou". (Mussolini, 1980, p. 226). 

Assim, o caicara de Camburi fruto da miscigenacao entre indios, brancos e negros, 

que neste contexto de desenvolvimento economic° e social regional, fixou-se em Ubatuba , 
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onde desenvolveu um modo de vida intensamente ligado a natureza, pois dela dependia 

material e simbolicamente. 

5. 2. Origem dos caiearas de Camburi — a formacio do bairro 

Cerqueira (1966), relata que no inicio do seculo XIX havia na area, atualmente 

denominada de Camburi, a Fazenda (7amboty, na qual funcionava um engenho de cana, 

movido com mao-de-obra escrava. 0 dono da fazenda era Manuel de Oliveira Santos, 

migrante portugues, que devido a crise da industria acucareira no inicio do seculo XIX, 

teria abandonado suas terras e escravos, estes teriam dado origem as familias do bairro de 

Camburi. 

Os documentos do Arquivo Hist6rico do Estado de SAo Paulo confirmam a 

existencia de tal fazenda, sendo que seus sucessivos donos foram: Domingos dos Santos ate 

1802; seus filhos Manuel de Oliveira Santos e Francisco dos Santos ate 1836 e, por ultimo, 

Joao Manoel da Silva e Jose Manoel da Silva Franca a partir de 1855. Os limites fisicos 

dessas terras sao indeterminados. 

Esta 	 uma explicacao possivel, pois como ja visto anteriorrnente, diante da 

instabilidade da economia no litoral norte paulista e sul fluminense neste periodo, muitos 

proprietarios abandonaram suas terras, alguns venderam seus escravos, outros os 

abandonaram juntamente com as terras. 

Segundo Marcilio (1986), Camburi, juntamente com a Vila de Picinguaba, ja em 

1824, possuia 31 fogos52, o que tambem corrobora com a explicacao anterior. 

Contudo, nos relatos orais acerca da origem do bairro, colhidos com os 

descendentes dos primeiros moradores, nunca foi mencionada a fazenda Camboty, ou 

confirmados os acontecimentos relatados acima. Os caicaras de Camburi tem seu proprio 
• mito de formacao do bairro e, segundo Morin (1986 apud Diegues 1994, p): 

52 Fogos e a denominacdo dada no seculo XIX para designar um conjunto de familias extensas vivendo 
proximas. (Marcilio, 1986). 
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"...os mites sao narrativas que descrevem a origem do mundo, a origem do 

homem, o seu estatuto e a sua sorte na natureza, as suas relacOes corn os 

deuses e os espiritos. Mas os mitos nao falam so da cosmogenese, nao 

falam s6 da passagem da natureza a cultura, mas tambem de tudo o que 

concerne a identidade, o passado, o futuro, o possivel, o impossivel, e de 

tudo o que suscita a interrogacao, a curiosidade, a necessidade, a 

aspiracao. Transformam a historia de uma comunidade, cidade, povo, 

tornam-na lendaria, e mais geralmente, tendem a desdobrar tudo que 

acontece no nosso mundo real e no nosso mundo imaginario para os ligar e 

os projetar juntos no mundo mitolOgico". 

Os relatos orais sobre a historia da formacao do bairro indicam que o bairro teria 

sido formado a partir de oito familias Ego53, corn destaque especial para as quatro 

primeiras, sendo que a primeira teria sido de escravos fugidos de uma fazenda em Paraty. 

Estes relatos sao feitos com grande emocao e orguiho, pois falam das dificuldades que os 

ancestrais tiveram para chegar ate ali, corn coragem e bravura. Ha inclusive, a referencia 

constante por parte dos moradores de Camburi a "Josefa", "uma negra valente", escrava 

fugida de alguma fazenda de Paraty. Ela teria morado corn seu bando, tambern de escravos 

fugidos, em uma gruta no mono, "a toca da Josefa", como é conhecida por todos ate hoje, 

como relatam estes caicaras de Camburi: 

"Aqui tem uma toca que trata da Josefa, e aqui mesmo em cima do morro. 

Ainda tern curvet° lei do tempo da escravidc7o. 

A Josefa fbi uma escrava saida da tribo de Paraty, que saiu fugida corn 

seu bando. Eles vinham pesca aqui na praia, tira marisco das pedra. Poi 

na epoca da escravidao". (Fernando, caicara de Camburi) 

"Nos tinha aqui uma tia, nos chamava de tia ne, que era a Josefa. Nunca 

leve mulhe e nem home tao valente nestas banda, nao tinha home para 

53  Familias Ego, sac) aquelas das quais descendem todas as outras numa comunidade ou populacao. 
53 
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descifici ela 	 Hoje voce encontra uns buracos anssim grande, de uns 

• dois metros, que ela fazia. Ali era onde ela pegava 

• a cap. A caca passava ali e cala no buraco. No outro dia cedo ela la la e 

• tirava, matava e fazia a comida dela lc', na toca, do pra ve. Comia a caca • 
com palmito. Ela vivia anssim na mata virge, nes.se matiio al pra cima • 

• descia pra peel marisco e ve o mar. Ela era uma escrava. Ela 

• aproximadamente, se era viva tinha uns 200 anos, entilo vo dize para 

• vosunce que se a negra Josefix tinha hoje 200 anos, entelo faz quase isso • que o C:amburi e o Camburi". (S. Genesi°, caicara de Camburi — entre os • 
•

homens o morador mais velho) 

• 
Josefa e uma figura mitica em Camburi, entre os jovens e idosos ela e a referencia 

• de heroismo e dignidade que os moradores do bairro seguem. Na"o ha registro de • 
descendentes de Josefa, contudo, ela e sempre referida como parente, como tia de todos do • 

• bairro. Segundo S. Genesi°, um dos depoentes desta pesquisa e o morador mais idoso 

• nascido e criado no bairro, Josefa nao teve filhos: 

• 
• "Ela era muito valente, mulher feroz estava ali, ela era anssim arredia, • 

num teve familia, ela era anssim praticamente um guerreiro homem, era • 
• muito respeitada e e de custume anssim os mais jovis tratar os mais antigo 

• por tio, tia" (S. Genesi°, caicara de Camburi) 

• 
• A tia Josefa e um mito porque foi idealizada dentro dos sistemas simbolicos desta • 

comunidade, ela 6 a referencia que apoia a resistencia dessas pessoas em seu territOrio, ela • 
• o simbolo da transicAo entre a "terra cativa" e a "terra de liberdade". Segundo Claude Levi 

• Strauss, prefaciando Marcel Mauss (1974, p. 7) "e proprio da natureza da sociedade 

• exprimir-se simbolicamente em seus costumes e em suas instituicoes (...) toda cultura pode • ser considerada como um conjunto de sistemas simbOlicos". 0 mito insere-se nesses • 
• sistemas simbolicos com importancia variavel. De acordo com Mauss (1989) o mito e a 

• histOria de um deus, e uma fabula, ate mesmo uma invenc-ao de uma coletividade, o deus 

• mitico rid° tem data de nascimento e morte, ele vive na eternidade e exerce um papel • 
• 54 
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importante para a coletividade que o criou. Embora Josefa tenha sido uma mulher de carne 

e osso, o mito "Josefa" é uma invencao da comunidade de Camburi. Sua personalidade 

valente e o que permanece e é festejada, nao ha memorias sobre seu nascimento e morte, a 

memoria calca-se sobre seus atos heroicos. 

Segundo Mansano (1999), que elaborou em sua dissertacao de mestrado, o grew() 

genealogico dos moradores de Camburi, (VER GRAFICO DE PARENTESCO) foi a 

partir de pessoas que faziam parte do bando de Josefa que teria surgido a familia dos 

Basilio, os primeiros habitantes, uma das familias Ego do bairro, que estariam ali a pelo 

menos 180 anos. 

Minha familia e do ramo dos Basilio, eu nao sei mais conta porque to 

ruim das ideia, mas meu pai contava que era da linhagem dos escravo, 

dos quilombo, meu pai e o pai dele era negro, num sei se chegaram a ser 

escravo, mas era negro que nem eu. Os negro corrido da escravidelo 

vieram aqui para o Camburi, casaram, se misturaram. A velha Cristina foi 

escrava, eu conheci muito ela, ela morreu coin mais de cem anos, ela 

enterro o filho mais velho dela. (Dona Maria, caicara de Camburi, entre as 

mulheres a mais velha nascida e criada no bairro) 

Logo depois chegaram ao bairro os Conceicao. Esta familia procede tambem do 

Estado do Rio de Janeiro, provavelmente do sul fluminense. Negros, Fronzina Conceicao e 

seu marido do qual nao lembram o nome, os primeiros Conceicao no bairro, trouxeram 

varios filhos nascidos no Rio de Janeiro, inclusive Constancia Maria que tinha apenas 10 

dias de vida (e por isso é considerada a primeira geracao desta familia "nascida" no bairro). 

Constancia Maria Conceicao casou-se corn Jose Antonio Basilio, que por sua vez era neto 

do Veio54  Basilio e de Edviges Basilio 5 ' . Maria da Conceicao e Jose Antonio Basilio sao 

54  Foi mantida a forma como os habitantes de Camburi falam Velho, pois foi considerada uma marca 
importante do linguajar destas pessoas. 
55  Edviges e uma das duas esposas do Veto Basilio, a outra seria a escrava fugida Josefa, nao se sabe ao certo 
se as duas foram esposas contemporaneas ou nao. Ulna das possiveis explicacOes é que o Veio Basilio seria 
casado corn Edviges e ambos pertenciam ao bando liderado por Josefa e esta por sua vez, como lider do grupo 
e figura de respeito e fascinio "rouba" ou "compartilha" o Veio Basilio de Edviges. Esta explicacao vem do 
fato de Edviges ser lembrada como Edviges Basilio, enquanto Josefa é apenas Josefa, a figura mitica da 
memoria do bairro de Camburi. 
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• os pais de S. Genesi°, hoje um senhor de 75 anos, e um dos principais depoentes desta 

pesquisa. 

• Pouco depois dos Conceicao vieram outros Basilio (que 	 eram parentes dos • 
primeiros Basilios). A Veia Cristina e seu marido do qual perdeu-se o nome, tambern eram 

negros, tiveram varios filhos, um deles e Jose do Rosario, pai de Manuel Inacio, ainda vivo 

• e residente em Ubatuba. Esta familia mudou-se toda para outras localidades, mas ela 

sempre lembrada nas histOrias do bairro, porque, por volta de 1960 a entao velha Veia • Cristina vendeu suas terras no bairro e melhorou muito de vida, logo depois indo embora de • 
•

Camburi. Ela foi a primeira a vender terras no bairro, dando aos outros uma erronea 

• impressao de prosperidade. 

• Algum tempo depois desses Basilio, chegaram os Bento, tambem descendentes de 

• negros, ex-escravos fugidos da regido de Paraty. Os primeiros Bento eram Manoel Bento, • 
sua mulher e cinco filhos: Jose Bento (16-16 Bento), Manuel Pequeno, Benedito Bento, Joao • 

• Bento e Maria Pequena. Segundo um descendente desta familia, Antonio Conceicao Bent° 

• (o Ingles), seu pai Jose Bento 16-16, ja nasceu em liberdade no Camburi e quando mop foi 

trabalhar em um engeriho de cana proximo a Ubatuba (Vila), mas morava no Camburi. Jose 

• Bento conheceu Maria Conceicao Abreu, filha do dono do engenho e casou-se com ela. • 
Segundo o "Ingles" (caicara de Camburi, hoje com cerca de 70 anos), que filho de Jose • 

• Bento e Maria Abreu, seu pai era negio e sua mae branca de olhos azuis, o que explica seu 

• fenotipo: branco de olhos azuis e de cabelo crespo "caracolado". Com isso, infere-se que 

• os Bento estdo no bairro a pelo menos 100 anos. 

• Depois temos a familia Zacarias, da qual nao muitas memorias, nao se sabe de • 
onde vieram, apenas sabe-se que Zacarias e sua esposa, juntamente coin um filho ja casado, • 

• Joao Damasio, casado com Georgina e sua filha Celina vieram para o Camburi ha cerca de 

• 90 anos. 

• Logo em seguida, os Firmino chegaram ao baiffo, descendentes de indios vindos de • Trindade. Segundo os relates destes descendentes, ha pelo menos 65 anos, os Firmino estao • 
•

em Camburi. 

• 
• "Nos somo descendente de Indio, Indio daqui de perto, de Trindade, • 
• 57 
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aqueles Indio era selvagem, vivia assim livre, quando nao Java mais pra 

continua livre eles sairam ai por essas heira de praia. Eles era ehamado 

de Indio Karapeva" (S. Carmo, caicara e primeiro Firmino no bairro) 

Segundo urn descendente dos Firmino, seus avos, Manoel Firmino e Romualda, 

teriam chegado ao Camburi trazendo seus filhos: Manoel Firmino, Carmo Firmino e 

Lucilia. 

Esta familia que tern ascendencia indigena misturou-se corn os Conceic'ao e corn os 

Basilio, que sao negros, sendo possivel notar visivelmente os tracos de ambas ascendencias 

no fenotipo desta familia e tambem em caracteristicas culturais, por exemplo: os filhos de 

S. Carmo e Vit6ria, que é descendente da familia Conceicao, mantiveram tracos mais 

proximos dos indigenas, tanto fisicamente como culturalmente, pois sao eximios na 

confeccao de utensilios domesticos, como cestos de palha e bambu, fruteiras esculpidas em 

madeira etc, corn forte influencia indigena. 

Com cerca de 45 anos no bairro estao os Lucio , Manoel Lucio e Adelaide, 

juntamente corn seus filhos Paulinho Lucio e Jose Lircio vieram de Itamambuca, outro 

bairro rural da Ubatuba 45 anos atras. S. Ze Luck), hoje corn cerca de 60 anos, é tambem 

urn dos depoentes desta pesquisa. 

Por ultimo , chegaram ao bairro duas outras familias, a de Joao Querino ha 15 anos e 

de Miguel Cruz ha cerca de 20 anos. Embora alguns dos filhos destas pessoas tenham se 

casado coal moradores tradicionais, eles nao sao totalmente aceitos como "gente de 

dentro", tab pouco sao "gente de fora", eles estao em um meio termo dificil de definir, e 

talvez o maior empecilho para o aceitamento é o fato de terem ido para o bairro ja na 

condicAo de caseiros, sendo assim, estao em situacao quase constrangedora frente aos 

moradores tradicionais, que na malaria das vezes foram expropriados de suas terras. 56  

56  Sobre a questao fundiaria ver capitulo 6.1.1. 
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Mansano (1999), em seu trabalho analisa os relatos dos moradores de Camburi e 

diante do fato deles nunca terem mencionado a tal Fazenda Cambory, revela que a memoria 

e a identidade de seus moradores esti calcada no patamar da liberdade. Suas referencias 

sempre se voltam aos antepassados valentes e desbravadores, que conheciam os segredos 

das matas e do mar. 

Tambern 6 provavel que os escravos que por ventura foram abandonados por 

Manuel de Oliveira Santos, tenham ido para outro lugar. Pois, constata-se que nAO ha 

registros documentais ou relatos sobre estes escravos. Desta forma, uma versa.° WA° anula a 

outra. 

De qualquer forma, de acordo com os relatos orais dos moradores de Camburi e por 

seus fenetipos encontram-se na genese do bairro negros, indios e brancos. A intensa 

miscigenacao ocorrida em quase 200 anos de permanencia naquela area produziu uma 

cultura, um modo de vida particular aquelas pessoas. 

A heranca dessa mistura pode ser percebida ate hoje, na fala rapida dos caicaras de 

Camburi, principalmente dos mais velhos, que usam expressOes antigas como braca57, 

Reis58, litro para farinha, o uso frequente cia la e da 2a pessoa do plural, a troca da letra "V" 

pela "B", denotam as influencias portuguesa e negra. 

A confeccao de utensilios como cestos, tipitis59, esteiras, colheres, fruteiras, 

gamelas, utilizando madeiras, cipos, fibras e outros materiais. A confeccao das canoas em 

madeira, o modo de cultivar a ten-a, praticando a coivara e o pousio floresta16°, e o modo de 

produzir a farinha de mandioca, sao herancas indigenas, com influencias portuguesas. 

57 Braca 6 uma unidade de medida, uma braca equivale aproxirnadamente a um metro 
58 Reis, refere-se moeda 

Tipitis sio cestos de cipa timumpevaitimbupeva, onde e colocada a farinha de mandioca ainda em caldo, 
para eliminar ao excesso de agua. 
6° Coivara e pousio florestal e a queima de um trecho de mata para o plantio e o posterior descanso da terra 
antes de um novo cultivo 
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Tanto a heranca dos antepassados, quanto seu aprimoramento pelo constante 

aprendizado dia a dia, construiram um modo preprio de vida, transparente nas relacoes 

sociais, nos habitos alimentares, no trabalho etc. ( VER FOTOS No. 01, 02, 03 e 04). 
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Moises, cakara de Camburi, esculpindo madeira para fazer utensilios e artesancuos 
Fotos no. 01 e 02: Simone Rezende (nov. 2003) 
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Caicara de Camburi carregcmdo taquara (bambu) para fazer cestos de inspiractio indigena 
Fotos no. 03 e 04: Simone Rezende (nov. 2002) 

Utensilios prod zidos por Moises e Celso, filhos de S. Carmo, uma familia de cfriescios 
Fotos no. 01 e 02: Edegar Rosa (set. 1997) 
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5.3. Formacao territorial de Camburi 

Nesta pesquisa Camburi foi considerado um bairro rural, pois segundo os relatos 

orais dos caicaras de Camburi, desde quando escravos fugidos fixaram-se la, e 

posterionnente, com a chegada de outras familias, passaram a cultivar a terra, a pescar e a 

utilizar a natureza para sua sobrevivencia, dando inicio a um aglomerado, solidario e com 

fortes vinculos familiares, que embora bastante transformados persistem ate hoje. 

Antonio Candido (1971, p. 62) estudou os caipiras do interior de Sao Paulo e os 

denominou come sendo expressao regional de campesinato, assim como o sao os caicaras, 

definiu o espaco de sua territorializacao como bairro rural: 

"...consistindo no agupamento de algumas ou muitas familias, mais ou 

menos vinculadas pelo sentimento de localidade, pela convivencia, pelas 

praticas de auxilio mirtuo e pelas atividades ladico-religiosas. As 

habitaciies podem estar proximas umas (las  outras, sugerindo por vezes um 

esboco de povoado ralo; e podem estar a tal modo afastadas que o 

observador muitas vezes nao discerne, nas casas isoladas que topa a certos 

intervalos, a unidade que as congrega." 

A geografa Nice Lecoq Muller, estudando zonas de ocupacao antiga dos sitiantes 

paulistas em 1946, percebeu que naquela regiao sua presenca acontecia de maneira 

dispersa, porem constituindo urna unidade que dava sentido ao modo de vida campones e a 

partir desta experiencia definiu bairro rural como: 

"Qualquer conjunto de casas dispersas suficientemente prOximas para que se 

estabelecam relacOes entre seus habitantes, nao sendo propriamente uma 

unidade morfologica, pois que abrange varias fonnas de dispersao, o bairro 6 

na realidade uma celula de comunidade social onde existem certos tipos de 

relacoes sociais a lhe darem corpo: lacos de parentesco ou de vizinhanca, 

reforcados frequentemente pela existencia de uma venda, capela ou escola cujo 

raio de acao marca comumente os limites do bairro". (Muller, 1946, p. 142). 
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Deste modo, o bairro rural é, ao mesmo tempo, uma unidade geografica e 

sociologica, pois é a territorializacao de relacoes sociais em um determinado espaco. A 

identidade e o sentimento de pertencimento a urn territerio constroi-se a partir de uma base 

material, mas tambem simbelica. Em Camburi esta interacao é facilmente percebida, ao 

tomar-se conhecimento das origens do bairro, pois o fato de escravos fugidos ocuparem o 

espaco antes pertencente a uma fazenda escravocrata, exaltava o orgulho da fuga e a nova 

condicdo de liberdade no local, onde antes era o territerio da opressAo, alem de ter 

intensificado a identidade e solidariedade conjunta. 

De acordo corn Sesti (2001, p. 33), seguindo uma linha culturalista, o territorio é 

fruto de uma apropriacao feita por meio do imaginario ou da identidade social sobre o 

espaco. Esse imaginario, como conjunto de crencas, mitos, sentimentos por meio dos quais 

urn individuo ou uma comunidade enxerga a realidade, revela-se de diversas formas como, 

por exemplo, na forma de apropriacao dos recursos naturais, no tracado de seus caminhos, 

no respeito ao seres magicos da mata e na identidade que é construida sob bases fisicas e 

sociais. 

Desta forma, a construcao de uma identidade mescla-se corn a territorializacao 

material e simbolica de determinados espacos, coma conta esta caicara: 

"Ah! Isso tudo aqui era roca, da gosto de ve. Quando eu era mocinha 

anssim que nem vossunce eu morava la embaixo e quando is no praia via 

no morro as rocas, era uma alegria. Despois vim more ca arriba c via o 

mar da minha janela, tambem era uma alegria, tudo que eu via era o nosso 

Camburi, que era lindo! Agora nclo tern mais raga, da minha janela so se ve 

a mata que esta no lugar da roca, mas a raga era baixa dava para ver o 

mar. Eu ne.lo enxergo mais, mas tambem nein tern mais nada do nosso 

Camburi para ve." (Dona Maria, caicara de Camburi, hoje corn 85 anos — 

nov. de 2002) 

No caso de Camburi, a formacao do bairro acontece por meio do use da "terra de 

Iiberdade", de espacos dos quais seus antepassados, agricultores/pescadores iam se 
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apropriando em ulna relacao dialetica com a natureza, que ora era a amiga, mae provedora 

das necessidades, ora a entidade que nao devia ser desafiada, pois podia tomar-se inimiga 

(muitas chuvas, mar agitado, pragas). 

Contudo, segundo Diegues (1994), sua relacao com esta natureza era quase 

simbietica, seu modo de vida incorpora esta dimensdo de respeito a natureza, e isto nao 

quer dizer, que des nap a usassem, muito pelo contrario, por meio do uso concreto ou 

abstrato de um espaco, que este se territorializa. De acordo com Raffestin (1980, p. 143): 

"E essencial compreender bem que o espaco 6 anterior ao territorio. 0 

territorio se forma a partir do espaco, o resultado de tuna acao conduzida 

por um ator sintagmatico (ator que realiza um programa) em qualquer 

nivel. Ao se apropriar de um espaco, concreta ou abstratamente (por 

exemplo, pela representacao), o ator `territorializa' o espaco. ...o territorio, 

6 um espaco onde se projetou um trabalho, seja energia e informaea'o, e 

que, por conseqiiencia, revela relacees marcadas pelo poder. 0 espaco 6 a 

prisao original, o territorio 6 a prisao que os homens constroem para si." 

0 geografo Antonio Carlos Robert Moraes, que estudou a conceituacao de 

territorio, acredita que este seja uma possibilidade de reconciliacao da geografia com a 

historia, visto que este pode ser tido como o resultado do relacionamento da sociedade corn 

o espaco, o qual so pode ser desvendado por meio do estudo de sua genese e 

desenvolvimento. Este autor define territorio como: 

"o territorio pode ser equacionado como uma construcao simbolica, 

vinculado a um imaginario territorial. Contudo, trata-se tambem de uma 

materialidade produzida pela apropriacao material de espacos e pela 

dominacao efetiva destes. Assim, a formacao territorial articula uma 

dialetica entre a construed° material e a construcao simbolica do espaco 

que unifica num mesmo movimento processos economicos, politicos e 

culturais." (Moraes, 1994, p. 65). 
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Portanto, Camburi é urn bairro rural, é urn territerio caicara constituido pelo modo 

corn qual os camburienses ocuparam o espaco e relacionaram-se com ele, nao apenas 

materialmente, mas tambem simbolicamente. 0 processo de territorializacao, consistiu 

muitas vezes na luta para continuar a existir, para exercer plenamente seu modo de vida, 

cuja producao estava calcada na unidade familiar e prioritariamente para seu provimento. 

Esses pequenos agricultores/pescadores que se fixaram em Camburi, tiveram que se 

confrontar corn os grandes fazendeiros de café e de cana da regiab, que produziam para 

exportacao, usando mao-de-obra escrava. Segundo a memoria do "tempo dos antigo" o 

importante era manter a liberdade do trabalho e da vida, renegando ou simplesmente 

tentando esquecer a condicao de escravos que urn dia tiveram. 

A configuracao dos limites fisicos do bairro, aconteceu pela diferenca entre modos 

de vida entre grandes fazendeiros e caicaras para os quais a terra tinha representacao 

absolutamente distinta, sendo para os primeiros a possibilidade do lucro, da reserva de 

patrimortio ou apenas de swius social, enquanto para os outros era a possibilidade da vida 

livre, da reproducao de seu modo de vida. 

A apropriacAo dos espacos nao se deu apenas pelo uso direto e continuo destes 

espacos, por meio de moradias e rocas etc, mas tambem pelos usos esporadicos, quando da 

caca e extracao de produtos da mata, pelo uso indireto, pois as nascentes dos rios, que eram 

utilizados na baixada, foram incorporadas ao territorio, e pela dimensa'o simbolica e mitica 

destes espacos, que habitam o imaginario dos caicaras de Camburi, urn exemplo disco é a 

incorporacao da toca da Josefa ao territOrio do bairro. Portanto, de uma forma ou de outra, 

estes caicaras territorializaram esses espacos. Em complemento Raffestin (1993, p. 158) 

expoe: 

"a territorialidade adquire um valor bem particular, pois reflete a 

multidimensionalidade do vivido territorial pelos membros de uma 

coletividade, pelos sociedades em geral". 

Depois dos fazendeiros, vieram os especuladores imobiliarios, a BR 101 61 , que 

dividiu o bairro ao meio e, principalmente, surgiram as proibicoes impostas pela 

61  Maiores informacoes no capitulo 6.3. 
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implantacao do Nude° Picinguaba do Parque Estadual da Serra do Mar 62, e contra todos 

esses agentes e noes o modo de vida caicara ainda tenta se impor, em usos secretos de seu 

territorio, que foi fragmentado e normatizado, mesmo que para isso ele precise abrir natio de 

parte deste territorio. 

5.4. Organizacho territorial do bairro de Camburi — a praia, o sera° e a favela 

A organizacao territorial do bairro rural de Camburi, em virtude das muitas 

interferencias que este viveu nos illtimos 40 anos, sofreu grandes transformacoes. A 

"venda"63 dos sitios da planicie e o conseqiiente deslocamento das familias para as encostas 

mais ingremes, onde antes havia apenas a mata, o sertalo do bairro, por si ja representa 

uma mudanca brusca na paisagem 

Porem, principalmente a proibicao da agricultura, tem papel fundamental nestas 

mudancas, visto que era em torno desta atividade que a vida no bairro desenvolvia-se. A 

tomada do territorio caicara de Camburi por uma unidade de conservacao ambiental, 

produz transformacoes no modo de vida destas pessoas, modifica sua cultura e por 

conseqiiencia interfere nas relacoes sociais e estas passam a interagir de outra forma com o 

espaco, transformando assim a configuracao do territerio. Uma caicara de Camburi conta 

um pouco de como era essa ordenacAo do bairro no "tempo dos. antigo": 

"A casa era que nem tem muitas ainda, de pau a pique (VER FOTO 
No.05) so que telhado era sap'e, ficava perto do rio, a minha inda ta, e a 

cozinha era virada pro rio, que era mais flied de lava, de pega agua, toma 

banho es.sas coisa. Em volta da casa tinha terreno sempre limpo para 

evita as cobra, vira e mexe aparece. Tinha mais planta perto de casa, as 

vezes umas rocinha de banana, uns pe de cafe, planta de remedio, todo 

62 Maiores informacoes no capitulo 6.4. 
63 

A palavra venda foi colocada entre aspas devido A anormalidade com que esta ocorreu no bairro, estando 
mais proxima de uma expropriacao do que de uma venda. Maiores informacties acerca da quesao fundiaria 
estao no capitulo 6.1.1. 
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mundo sabia usa. Tinha tambem criacclo de animais, ficava no quintal 

mesmo, so que mais afastado da casa, devido ao mau cheiro dos animais. 

A gente criava geralmente, porco em chiqueiro feito de madeira do luga 

ou bambu e galinha nuns galinheiro era cercado coin rede de pesca que 

nit° servia mais e uma casinha de pau a pique pras galinha bota seus ovo, 

tem muita gente que inda faz assim (VER FOTO No. 06). As vezes a roca 

era perto, no sitio ou na encosta. Naquele tempo num tinha cerca 

nenhuma por ai, agora niio .C'ada um sabia onde era suas roofs e 

respeitava o plantio do outro". (Dona Justina) (VER CROQUI NO. 01) 

Em geral, depois de casados os filhos moray= pr6ximos aos pais, formando assim, 

um pequeno aglomerado familiar. Os sitios de quase todos no bairro ligavam-se por trilhas 

e caminhos, um verdadeiro emaranhado, que os moradores conheciam bem. Entao, passar 

em um sitio amigo no caminho de casa, para um "dedo de prosa", era um habit°. Ainda 

hoje muitos caminhos existem, e ha claro sociabilidade entre os moradores, contudo, em 

proporcoes reduzidas. 
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A casa de pcm a pique 
Fotos no. 01 e 02: Javier Amadeo (Nov. 2003) 
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Um galinheiro do "tempo dos antigo". A retie que WO serve no pesca é usada na cerca 
Foto no. 06: Javier Amadeo (Nov. 2003) 
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5.4.1. A praia 

A praia era o lugar da sociabilidade maxima, o lugar do encontro, pois era dela que 

saiam as canoas que transportavam as moradores e setts excedentes de producAo ate a Vila 

de Ubatuba ou Paraty, era a articulacAo cam o mundo exterior ao bairro, como conta este 

caicara: 

"Naquele tempo na praia so tinha uns rancho de pesca, mais a turma era 

unida, se encontrava aqui, que era daqui que ia pra Ubatuba, se new ia de 

pi por trilha e ia junto tambem. Esse matinho perto do mar, bem ali, onde 

agora o povo poe as tal barraca, era vivoso, num tinha casa ai na beira, 

modo de que a mova sabe, no irtverno o mar fica uma brabeza so e avanva 

te ali em cima. As casas ficava mais ali pra &Os, quern morava all, tinha 

rova ali mesmo. Do lado de la da barra s6 tinha o sitio do pai do Genesio 

(lado esquerdo de quem esta de frente para o mar), olha so... o pai do 

Genesi°, faz tempo memo! Hoje praia diferente, tem vs turista, as veis 

nos ainda coloca as rede para arrumar ai na praia, eu ainda fico muito 

aqui na praia" (S. Ze Lucio) (VER CROQUI No. 02 e FOTO No. 07) 

Era na praia que as redes de pesca eram tecidas ou concertadas, era o lugar onde o 

pescado era repartido entre os camaradas e o excedente dada aos moradores que por ali 

estivessem, ou reservado para uma que nao contava com um homem em casa para 

lhe trazer peixe, visto que esta era uma atividade essencialmente masculina. Na epoca da 

pesca da tainha (julho/agosto) era tambem na praia que o -esforvo de pesca" realizava-se, 

ou seja, boa parte dos moradores, homens e mulheres ajudavam a arrastar a rede, que surgia 

farta de peixes. 

Ary Franca em 1951 descreveu essa intensa ocupacAo da praia em oposicAo as 

encostas dizendo que havia planicie desabitada, pais, devido a pouca disponibilidade de 

terras planas, todas eram intensamente utilizadas. Contudo, ele tambem se refere ao uso das 

encostas para outros fins como a caca, o fornecimento da madeira para as canoas etc. 
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A Praia de C'amburi 
Fotos no. 07a e 71): Simone Rezende (nov. 2003) 
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"as escarpas das montanhas mais abruptas apresentam-se inteiramente 

vazias, nao abrigando senao chocas temporarias de fabricantes de canoas, 

ou oferecendo refligio em suas grotas naturais a urn ou outro eventual 

cacador". (Franca, 1951, p. 45) 

Paulo Noffs em 1988, tambem se refere a praia como urn espaco de grande 

importancia para a sociabilidade caicara 

"Na praia, por excelencia, configurava-se a trama das relacifies sociais 

dente campesinato litoraneo, porque, antes de mais nada, o mar 

determinava a qualidade e a essencia da vida do caicara. 0 mar era a fonte 

primeira de alimentacao." (Noffs, 1988, p. 65) 

Mas, mais do que fonte de alimentos o mar é uma entidade mitica na vida dos 

caicaras, é elemento da natureza cuja forca nao deve ser desafiada, inclusive no Camburi 

onde o mar é "bravo", as mks nao permitem que seus filhos brinquem livremente na agua 

e desde cedo os ensinam a respeitar esta entidade que é provedora, mas tambem 

ameacadora. Portanto, a praia é o limite, o local onde a terra encontra o mar. 

Corn a construcao da BR 101, em meados da docada de 70, o bairro foi cortado ao 

meio, o que sem diwida interferiu no use de determinados espacos do bairro e a 

sociabilidade entre os moradores tambem foi alterada, esta passa da praia ponto de encontro 

para o ponto de emibus na BR. 

A rodovia é uma linha demarcatoria, alem da qual passou-se a it cada vez menos, 

pois ja naquela epoca havia poucos moradores afi. 
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5.4.2. Sertao 

Embora pareca estranha a presenca de um sertao em pleno litoral, esta palavra 

nomeia uma parte do territOrio caicara, pelo menos é assim no litoral norte paulista. Porem, 

sertao no Brasil tern um significado abrangente. Sesti (2001), estudando a cultura caicara 

em Ubatuba, dedicou-se de maneira apaixonada sobre os sertoes do Brasil e os do litoral 

definindo sua origem: 

"Sertao... Conceito inicialmente criado em Portugal, referia-se a toda 

terra distante de Lisboa. Como a colonizacao se da pelo mar, o litoral 

apresentava-se como a area sob poder direto da Coroa, enquanto o 

interior era o sertao desconhecido, o qual podia ser desbravado tambem 

por desconhecidos. Este dualismo entre litoral e interior ja aparecia na 

cartografia portuguesa do seculo XVI. 0 sertao e , pois, pensado a partir 

do litoral, local de onde se olha." (Sesti, 2001, p. 66/67) 

Para o caicara, o sertao é o local oposto a praia, que como ja visto era o local da 

sociabilidade. 0 sertao era o local ao qual se is esporadicamente para cacar, coletar 

materials (cipos por exemplo), para tirar uma madeira para canoa, era tambem o local 

mitico, morada dos animals, de figuras folcloricas como o Curupira ou ainda local de 

trabalho, pois algumas rocas ficavam em meio as matas do sertao. Era o local distante da 

morada, mas parte do territorio caicara, seja pratica ou simbolicamente. 

E se antes, "no tempo dos antigo" o sera() era de dificil delimitacao, nao se sabia ao 

certo onde comecava e onde terminava, hoje ele é claro e seguro como uma linha reta. A 

mesma Rodovia BR 101, que transformou a sociabilidade das praias, dividiu muitos bairros 

ao meio, determinou que o sertao passasse a ser tudo o que esta na margem da estrada, 

oposta a praia. Assim, o que na maioria dos casos aconteceu foi a transformacao de urn 

bairro rural caicara em dois bairros, no primeiro a praia e no segundo o sertao, foi o que 

aconteceu, por exemplo, corn o Promirim em Ubatuba, bairro estudado por Sesti em 2001, 

no qual atualmente existe a praia do Promirim e o Sertao do Promirim, como coisas 

distintas. 
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Contudo, diferentemente da divisao em dois bairros, o Camburi continua como 

apenas um. 1st° ocorreu devido ao fato de que a BR 101, quando corta o bairro distancia-se 

da praia um poueo mais do que em outros locais de Ubatuba. Alem disso, a planicie em 

Camburi pequena, logo havendo terrenos bastante ingremes. Depois que os "de fora" 

-compraram" as planicies, os caicaras ergueram seus sitios, ainda proximos praia, mas ja 

em terrenos ingremes. De imediato, nao houve interesse nesses terrenos, pois, diferente de 

agora, naquela epoca ainda havia muitas planicies no literal norte para serem apropriadas 

pela especulacao imobiliaria. 

No Camburi, quando a estrada corta o bairro, praticamente todos os sitios ficam na 

"parte de baixo da estrada",a"parte de cima" continua sendo o territorio de caca, coleta 

do bairro, situaedo que so muda com a imposicao do Parque Estadual da Serra do Mar no 

territorio de Camburi. 

A partir de entdo, as relacoes dos moradores de Camburi com seu territorio sdo 

realmente alteradas, pois quase todas as suas atividades ficam proibidas, inclusive a 

agricultura, fonte de sustento de suas vidas. A impossibilidade da agricultura mudou 

drasticamente a paisagem do bairro: 

"antes, ate uns, 15, 20 anos atria pra qualquer lugci que voce olhasse 

tinha rover, agora so tem essay morro sem rzada, es.sa capoerinha, mas 

num pode planta" (Moises, caicara de Camburi) 

Utilizando menos "o lado de cima da estrada", pode-se verificar que cada vez mais 

este espaco esta deixando de fazer parte do territorio do bairro, pois mesmo que ainda 

haja no morador de Camburi uma identidade muito forte com o bairro, com suas origens, 

com a terra e continuando a fazer usos secretos, por meio de rocinhas clandestinas, 

extracao de palmito, cipos etc, quando muitas vezes sao multados "por crimes ambientais", 

o caicara de Camburi esti disposto a abrir ndo deste territorio, estrada acima, mesmo 

sabendo que as nascentes de seus rios estao neste sera° do bairro. 

Esta intencao foi indicada em um zoneamento preliminar feito pelo Nixleo 

Picinguaba em 1992, no qual a proposta dos moradores era que a estrada para cima fosse 

considerada area de preservaciio permanente e que para baixo fosse area de ocupacao 
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tradicional, conforme mostra o MAPA n.° 02 e o relato deste caicara: 

"Eu acho que Parque devia de ser do lado de cima da estrada, da BR, na 

verdade la sempre foi mata, de certo que nos u.szivamos, quer direr, vez 

em quando sobe, pega uns palmito, coisa pouca. Mas e dificil ands 

nesses lugares, é uma pirambera so e os novo tido too interessados em 

aprende essas coisa. Aqui sim, aqui é um bairro, tem que to moradia, 

banheiro, raga. Se os florestal deixa.s.se  nos .s.o.ssegado aqui tava tudo 

bem. Mais veja que sendo parque, algumas das nossas nascentes, que 

estiio do lado de cima da estrada, new is ser mexida e a agua nao is faith 

aqui". (Celso, caicara de Camburi) 

Contudo, os cenarios, os espacos do baino povoam o imaginario e as recordacoes 

dos moradores, como quando contam sobre sua antepassada "Josefa", que viveu em uma 

toca no alto do mono. No momento em que o caicara se reports a estas dimensoes do 

imaginario e das recordacoes, esses espacos que ele esta proibido de usar continuam 

fazendo parte de sua vida. E ha tambem a preocupacao em continuar tendo acesso a agua 

provinda de nascentes no alto do mono, como é possivel ver no MAPA n.° 03. Inclusive, o 

acesso as nascentes foi um dos motivos para a incorporacao destas areas tao ingremes ao 

territerio do bairro pelos antepassados dos moradores de Camburi. Ainda no mapa n.° 03 é 

possivel ver que a ocupacao do baino esti concentrada abaixo da rodovia e que ha um uso 

intenso desta parte do territerio corn rocas; quintals, onde ha o cultivo de varias plantas 

medicinais, ornamentais e frutiferas; alem da vegetacao de mata de encosta e restinga, de 

onde os caicaras coletam materiais clandestinamente e ha tambem as capoeiras, que em 

geral sao antigas rocas, abandonadas devido as proibicoes ambientais. 

Na impossibilidade de uso pleno de seu territerio, o caicara de Camburi prefere 

abrir mao de parte dele "estrada acima", para garantir algum uso "estrada abaixo". Trata-

se de um processo contraditOrio, mas fato é que, o caicara de Camburi procederia desta 

maneira se pudesse ter de fato, seu territorio "estrada abaixo". 

Contudo, o Mapa N.° 02, no qual é possivel visualizar o zoneamento proposto pela 

populacao de Camburi, foi elaborado pela administracao do Nucleo Picinguaba e, a 
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despeito de qualquer postura da populacao do baino, esta foi apenas mais uma proposta do 

poder public°, que criou expectativas e posteriores frustracoes aos moradores de Camburi, 

pois nada foi realizado neste sentido. Novamente a administracao do Nixie° Picinguaba 

engavetou um projeto, por ndo assumir postura alguma diante dos problemas que as 

populacoes tradicionais, moradoras desta Unidade de Conservacao enfrentam 

cotidianamente. 
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5.4.3. Favela ou o Jambeiro 

Urn outro aspecto da ordenacao do territorio de Camburi é a sua fragmentacao 

indireta. Alem da fragmentacao direta, feita pela Rodovia, esta indiretamente causou outras, 

pois o acesso facilitado, a vinda dos especuladores imobiliarios, dos turistas, mudou a 

configuracao dos sitios, que antes eram mais afastados uns dos outros e corn o passar do 

tempo foram aglomerando-se, como é possivel constatar retomando o MAPA N.° 03. 

Ao longo do curso do Rio da Barra, concentraram-se varias casas e sitios, formando 

assim, o que se conhece hoje por "a favela", uma nitida incorporacao de urn termo urbano, 

trazida pelos que vieram de fora. Na verdade, ela nao se parece em quase nada corn a favela 

urbana, exceto pelo fato de parte dela estar em uma area bastante ingreme. 

Entretanto, assim como o morador da favela urbana é discriminado pelo restante da 

cidade, o morador da favela em Camburi, é discriminado em relacao ao morador da praia. 

Mas, este, assim como tantos outros, nao sac) fatos explicitos, eles so tornam-se visiveis 

depois de urn longo tempo de convivio e entendimento do histOrico de desagregacao dos 

moradores de Camburi. 

Inclusive, como veremos adiante, sao os moradores da favela, principalmente os 

descendentes dos Basilio e dos Conceicao, que reivindicam o reconhecimento das terms do 

bairro como sendo um territorio quilombola, pois como ja visto na genese do bairro, 

encontrou-se escravos fugidos, que se instalaram all, dando inicio ao que hoje em dia é o 

Camburi. E sao seus moradores que hoje querem mudar o nome de seu micro territerio para 

Jambeiro, revelando assim uma atitude de auto-valorizacao. 

A partir destas reivindicacoes dos moradores da favela/ Jambeiro, fato é que eles 

passaram a ser duplamente discriminados, primeiro porque moram na area menos nobre do 

bairro, a favela/jambeiro, em segundo porque querem ser quilombolas. 

5.5. Modo de vida no "tempo dos antigo" e as transformacties no cotidiano do bairro 

Neste trabalho ja se identificou o caicara como uma variacao regional de 

campesinato. Contudo, ainda falta explicar como vive este sujeito social, como produz, 
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w 

• • • • 
• como se relaciona corn seus parentes e vizinhos, quais festas sao importantes, qual seu 

• calenclario de atividades, enfim, qual é o seu modo de vida. Pois, mesmo analisando-o 

• como parte marginal do modo de producao capitalista, como parte marginal de nossa 

sociedade, para a qual o caicara sempre mandou seu excedente produtivo quando este 
• 
•

existiu, o caicara tern suas especificidades, urn modo de vida proprio. 

• Marx definiu em ldeologia alema, e no Prefacio para a critica da economia politica, 

• modo de vida, da seguinte forma: 

"0 modo como os homens produzem os seus meios de vida depende, em 
• 
•

primeiro lugar, da natureza dos proprios meios de vida encontrados e a 

• reproduzir. (...) Trata-se ja, isso sim, de uma forma determinada de 

• atividade destes individuos, de uma forma determinada de exprimirem a 

• sua vida, de um determinado modo de vida dos mesmos. Aquilo que eles 
111 

sao, coincide, portanto corn a sua producao, corn o que produzem e 
• 

tambem corn o como produzem. Aquilo que os individuos sao, depende, 

• portanto das condicoes materiais da sua producao." (Marx, 1984, p.15) 

• 

• "0 modo de producao da vida material condiciona o processo em geral 

• 

• 
de vida social, politico e espiritual. Nao é a consciencia dos homens que 

• 
• determina seu ser, mas, ao contrario." (1991, p. 29) 

S 
• Contudo, o modo de vida nao é apenas o modo de producao e reproducao material 

• da vida como a colocado nestes fragmentos de Marx, neste trabalho entende-se que ele 

•
abarca dimensoes subjetivas como a cultura, a identidade criada por um grupo, a partilha de 

• simbolos e mitos de explicacao da vida, a sociabilidade e a solidariedade estabelecida. 

• Deste modo, buscou-se entender o modo de vida caicara e suas transformac'6es no 

• tempo, a partir da vivencia e observacOes no bairro, mas principalmente por meio dos 
• depoimentos dos moradores de Camburi, resgatando assim a memoria dos mais idosos, 
• 
• aqueles que viveram o "tempo dos antigo" e pelos depoimentos de jovens e adultos que 

• vivem hoje no bairro o trabalho, o lazer, a religiao, as festas, a educacao, a saircle, o 

• casamento, a heranca, os mitos etc. 
S 
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"0 tempo dos antigo" é tuna expressAo usada pelos caicaras para colocar em 

oposicao o tempo da fartura das rocas, dos peixes, frutas e liberdade, corn o tempo atual, no 

qual na falta tudo, no qual a liberdade foi cerceada e as condiciies de vida digna foram 

expropriadas. 

S. Carmo, um caicara de Camburi corn mais de 70 anos, definiu em certa ocasido o 

"tempo dos amigo" como sendo: 

"Ahl Era o tempo bom...da liberdade do trabalho, da fartura e do 

respeito" 

Este tempo do qual os caicaras falam coincide corn a epoca em que nao havia 

restricoes ambientais no bairro, "e o tempo que existia antes dos "florestais" chegarem."64  

E o tempo em que as rows, as constructies de casas, a retirada da madeira da mata e tudo 

mais que era comum ao modo de vida caicara nao era proibido. 

Aquele tambem era o tempo em que havia fartura de peixe no mar e nos rios, era o 

tempo em que o conhecimento acerca da natureza era passado de pai para filho, assim como 

os costumes, a religiao. Nesse tempo, o excedente da producao era trocado na cidade por 

querosene, sal e tecidos. A terra so tinha valor de use e era o centro de suas vidas, era seu 

cultivo que orientava o calendario do bairro e acima de tudo era o simbolo de sua liberdade. 

Todos os relatos indicam que desde sua origem a atividade principal dos moradores 

de Camburi era a agricultura e secundariamente a pesca, assim como outras atividades 

extrativas e de caca, todas voltadas para o pr6prio provimento e desempenhadas pelo grupo 

familiar. 

0 trabalho nestas atividades era dividido segundo as habilidades e possibilidades de 

cada um e ao longo do ano, num calendario que grosseiramente dividia-se em duas partes, o 

tempo frio e o tempo quente (VER CALENDARIO I). 

0 tempo frio, que ocupava os meses de (mais ou menos abril), maio, junho, junho, 

agosto e setembro, era o tempo de preparar a terra, fazer a coivara e plantar, podendo 

muitas vezes o plantio da mandioca e do milho estender-se nos meses de outubro e 

novembro. Era um trabalho pesado, praticado principalmente pelos homens, mas que 

64 Frase dita por S. Carmo, caicara de Camburi ja falecido. 
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contava é claro corn a ajuda feminina, corn excecao da coivara, considerada a fase mais 

insalubre do processo, as mulheres acompanhavam seus maridos ou pais na roca. No tempo 

• frio, principalmente nos meses de maio, junho e julho, era realizada a pesca da tainha, que 

• nesta epoca vinha do mar em direcAo aos rios. Era tambem a epoca da festa do Divino, 
• 

julho. Neste mes os caicaras pediam a protecAo do Divino para suas plantacoes e 
• 
• agradeciam pela fartura da tainha. 

• 0 tempo quente, que ocupava os meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro, 

fevereiro, marco e abril, era o tempo de pescar e colher. A pesca era a Unica atividade 

• essencialmente masculina, pois as vezes ela exige uma ausencia prolongada da casa (para 
• 

•
aqueles que trabalham embarcados nessa epoca) e por supersticaes, lendas que dizem que 

• muiher no mar atrai mau agouro_ Entretanto, enquanto os homens pescam, as mulheres 

• cuidam praticamente sozinhas dos sitios. 

• Apesar de nAo haver uma divisdo muito rigida do trabalho, havia momentos nos 

quaffs esta separacAo ocorria. As atividades de producAo da farinha, as atividades 
• 
• — 

	

	 domesticas (lavar, cozinhar, cuidar das criancas) cabiam em geral as mulheres, assim como 

cuidar das criacoes e das plantas do quintal (geralmente medicinais e pequenos rocas). 

• Comecava-se a trabalhar cedo, em geral aos 10 anos de idade, as criancas já 
IP 	 acompanhavam seus pais na roca ou em outras atividades, onde tam aprendendo o trabaiho 
• 

e a enxergar a vida como um caicara. Quando a mae estava na roca, sempre urn dos filhos 
• 
• ou filhas mais velhos ficava em casa para cuidar dos irmAos pequenos e do restante das 

• 
os pais e is aprendendo o plantijo. E era muito colhia muita abobora, 

• 
batata doce, e mandioca, mandioca doce... aquela de frita e aquela da 

• farinha! E tinha criactio, porco, galinha, galinha comia banana madura, 

• e eu vou Ala, a alimentaccio das galinha mais competente para elas hotel 
• os ovos é a banana madura, quatro vezes mais que o milho, todo mundo 
• 

criava". ( S. Genesio) 

• • • "Desde quando essa terra e terra, nos planta , por que Deus deu a terra 

• • • • • 
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para nos planter. Nos tern que lavra a terra e corn o suor do trabalho 

alimentci a familia. 

Naquele tempo, no tempo dos antigo, eu tambem so antigo, inda vivi na 

fartura. Naquele tempo Os filho aprendia cedo, aprendia na roca, em 

casa e tinha respeito, a familia era sagrada, unida, que dize, flossy 

familia inda é , tem new que nao conheco, porque nasceu quando ja new 

podia enxerga, mas conheco a voz de cada urn. Eu ensinei minha arse, 

para os filho que tinha tambem o dom, Celso aprendeu, Moises tambem. 

Mais todos eles sabe lida com a terra, que essa nao tem jeito, tern que 

sabe cuida. Eu quase num pescava, mais tinha gente que dividia plantava 

e pescava, mais sempre garantia a roca, uma beleza, tudo isso aqui era 

Toga" (S. Carmo, caicara de Camburi) 

Havia casos tambem, de urn ou mais filhos sairem do sitio para trabalhar em outra 

atividade nas cidades, garantindo assim, outras formas de renda familiar. 

Quando urn filho ou uma filha casava-se, sua casa65  era construida pi-6)(i= a de 

seus pais, portanto ele ou ela recebia a area de moradia, diferentemente da area de roca que 

nao era recebida dos pais, e sim, era aberta uma nova area para a nova familia. Contudo, 

muitas vezes algumas atividades eram comuns, como a das criacties ou as de producao da 

farinha. 

Geralmente, os casamentos eram realizados nos sabados ou nos domingos pela 

pois estes eram os dias da missa e dos negocios na cidade. Nunca se casava durante 

o advento (Natal e as tits semanas que o antecedem), pois era o tempo da folia de Reis e 

tambem nab se casava na quaresma (40 dias antes da Pascoa) devido ao desaconselhamento 

da Igreja, e apenas em casos extremos, como uma gravidez "antecipada", o casamento era 

realizado. Dificilmente os casamentos eram realizados tambem no civil, os "papeis" nao 

tinham importancia na vida caicara, pois a heranca, ou qualquer outra coisa que para os 

ricos era necessario estar escrito em leis, para o caicara era regido pelo direito costumeiro. 

65  A casa era, ate bem pouco tempo, de pau a pique (esteios de madeira revestidos corn barro) e cobertura de 
sap- (capim longo e resistente, seco era colocado em tufos). Hoje quando ha permissao para reformas ou 
construceies, ou mesmo quando estas sao clandestinas, sao feitas em alvenaria. 

85 



••
• •

••
••

••
••

• •
••

••
• •

••
• •

••
••

••
••

••
••

••
• •

••
••

• •
••

•  

Alem disso, a questAo do matrimonio em Camburi tern outra especificidade que 

deve ser entendida levando-se em consideracao a genese do bairro. Como o bairro foi 

formado a partir de escravos fugidos, este fato trouxe para Camburi a forma de casamento 

realizada/permitida aos escravos, que era, quando muito, a uniao do casal sem registro civil, 

contando as vezes corn cerimonia religiosa. Assim, o casamento formal acontecia, 

obviamente, mas muito mais pela festa ou pela religiosidade das familias do que por 

respeito a urn codigo moral. 

Havia tambem urn outro componente na questAo do matrirnonio, que era a 

consangainidade das unioes, como pode ser observado nos diagramas de parentesco. Os 

casamentos sempre foram realizados entre parentes, principalmente entre primos, o que 

formou uma comunidade de parentes ou como dizem as caicaras "tudo e parte de parente". 

Alem das relacoes de producAo serem centradas na unidade familiar, num conjunto 

mais amplo, as relacoes entre as familias eram marcadas pela amizade e solidariedade, o 

que gerava um sentimento de pertencimento aquele lugar, aquele bairro. 

Desta maneira, a forma de producao em Camburi podia ser denominada come 

camponesa, pois o trabalho nao era uma mercadoria e dependia de conhecimentos acerca 

dos ciclos da natureza. Porem, estabeleciam relacoes corn os centros proximos (Ubatuba e 

Paraty), para negociarem seus excedentes, comprar o que nAo podiam produzir, a exemplo 

do querosene, tecidos, sal etc, alem de estimular as relacties de amizade que mantinham 

corn moradores de outras praias e sertoes. Segundo Diegues (1994): 

"Essas sociedades desenvolveram formas particulares de manejo dos 

recursos naturais que rao visam diretamente o lucre, mas a reproducAo 

social e cultural, come tambem percepcoes e representacoes em relacao 

ao mundo natural marcadas pela ideia de associacAo com a natureza e 

dependencia de seus ciclos. Culturas tradicionais, dentro desta 

perspectiva, sAo aquelas que se desenvolveram dentro de modo de 

producao mercantil. Essas culturas se distinguem daquelas associadas ao 

modo de producao capitalista em que ndo so a forca de trabalho como a 

propria natureza se transformam em objeto de compra e venda 

(mercadoria)." 
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Nesta epoca os produtos cultivados, assim como o pescado, eram destinados 

primeiramente para o provimento familiar, e era esta necessidade da familia que orientava 

o plantio, a pesca, somente seu excedente sendo comercializado para a aquisicao do que 

nAo podiam produzir. Assim, a logica estabelecida era a de produzir mercadorias para o 

consumo e para ter algum dinheiro para comprar outras mercadorias, ou seja, a logica 

camponesa. 
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5.5.1. 0 tempo de plantar, a agricultura 

A agricultura que era praticada em Camburi caracterizava-se principalmente pela 

rotacao de terras. Consistia na derrubada de urn trecho de mata proxima as casas ou nas 

encostas dos niorros, geralmente de 1/4 a 2 hectares. A madeira era utilizada para lenha ou 

para construcao de casas, se fosse necessario. A madeira que sobrava era deixada no local 

ate que secasse e, em seguida, era realizada a coivara, que é a queima controlada por 

aceiros (faixas de term limpa/nua ao redor da area a ser queimada) deste trecho de mata. A 

direcao do vento era observada para que o caicara nAo perdesse o controle da queima. 

Nessas etapas do trabaiho muitas vezes era usado o trabalho em mutirab, ou seja, para abrir 

uma nova roca, em geral, o caicara chamava alguns vizinhos e/ou parentes para ajuda-lo. 

As vezes eram 10 ou 15 homens, uns solidarios com os outros, pois os mutidies eram 

freqiientes. 

0 posterior cultivo de produtos, tais como batata doce, inhame, banana, abobora e 

principalmente a mandioca, eram feitos pelo caicara e sua familia. Mas, sua manutencab era 

realizada principalmente por sua esposa e filhos. 

A epoca do plantio e da colheita tambem obedecia a criterios como as fases da lua, 

por exemplo, a mandioca devia ser picada para o plantio entre as luas crescente e cheia, 

como conta este caicara: 

"A lua pra pica a rama da mandioca tem de ser da crescente pra cheia, 

pra mode a planter cresce forte. Se a mom pica a rama na minguante a 

planta mingua tamhem. E na hora de colhe é tambem necesscirio vigia a 

lua, porque se a moca vai cozinha a mandioca, ela tem que ser 

suculenta, enttio tem que colhe na lua nova, que e quando a cigua desce 

pant a terra. Agora se a mom vai faze farinha, enteric? a rama tem que 

estar seca, colhe na lua crescente ou cheia." Genesio) 

Quando a produtividade da ten-a na roca caia, apps 3 ou 4 anos, a area era 

abandonada, era o pousio, que durava cerca de 15 anos. 
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Este sistema de cultivo, que a principio parece rudimentar e agressivo ao meio 

ambiente, adequava-se perfeitamente as condieoes fisicas do bairro, pois como a planicie é 

estreita, as encostas sempre foram utilizadas para cultivo. A alga declividade (25 a 45 

graus), aliada as frequentes chuvas, ocasionavam urn rapid° lixiviamento do solo. Alem 

disso, o solo arenoso e pouco fertil, para ser cultivado corn sucesso, necessitava da nutriedo 

conseguida pela queima de materia organica (a coivara). Nos dias de hoje, ha pesquisas 

acerca dos efeitos beneficos da agricultura de rotaedo de terras em areas florestais, o que os 

caicaras, assim como outras populaeoes tradicionais ja sabiam, empiricamente. Diegues 

(1994, p. 138) citando os trabalhos de Balee (1988 e 1992) e Gomez-Pompa (1971 e 1972) 

diz que a manutenedo e o possivel aumento da biodiversidade em florestas tropicais ester 

relacionada corn as praticas tradicionais da agricultura itinerante, pois o sistema 

regenerativo da floresta umida parece estar muito bem adaptado as atividades das 

populaeoes tradicionais. 

A agricultura praticada em Camburi, assim como muitas outras de suas atividades, 

estava intrinsecamente relacionada corn as condiedes e corn os ciclos da natureza, dentre os 

quais o ciclo lunar tern grande importancia, como conta este caieara: 

"Nos plantava de acordo com a lua, tern lua certa para tudo. E anssim, 

na Nova, e born plantci o que da debaixo da terra, se planter no quarto 

crescente dal rapido, cresce num instante, na cheia e na minguante 100 é 

epoca de planter. Para colhe depende, no quarto crescente e born tires 

mandioca mansa que cozinha rapid°, to cheia de agua, na minguante é 

born tires mandioca brava para faze farinha, que ela to svca." (S. Carmo) 

Ha tambem uma distilled° dos lugares indicados para cada cultivo: 

"Tem a terra quente e a terra fria, na terra quente nos plantava o que 

era de so!, na terra fria a que era de sombra, mas podia ser tambern o 

luga ande batia a yenta sul. Tem coisa que dava para planter na encosta, 

tinha coisa que nao, que tinha que ser na varzea." (S. Genesio) 
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Com a implantacao do Parque, estas atividades foram sendo reduzidas. Os caicaras 

puderam continuar cultivando as areas que ja eram de rocas quando da implantacao do 

Nude° Picinguaba, contudo, nao puderam mais rotacionar os solos, o que inviabilizou sua 

agricultura, pois com um solo desgastado a produtividade caia vertiginosamente, nao 

compensando o trabalho. 

0 caicara de Camburi foi proibido de continuar praticando a agricultura tradicional 

(dentro de sua cultura) e nao foi auxiliado a desenvolver outras formas de cultivo, que 

fossem compativeis com a manutencao dos ecossistemas. 

Ainda hoje, quando pesquisas sobre agriculturas alternativas, de manejo biologic°, 

estAo bastante avancadas, e portanto, a compatibilizacao entre a conservacao dos 

ecossistemas e o desenvolvimento seria possivel, as propostas que envolvem agricultura e 

outras formas de manejo de florestas, nao sao bem vistas dentro das Unidades de 

Conservacao, como o Miele° Picinguaba, que prefere incentivar atividade ligadas ao 

turismo como forma de desenvolvimento local. 

Mesmo diante deste quadro desfavoravel para agricultura, alguns moradores 

mantem pequenas rocas, insuficientes para o proprio provimento familiar. Atualmente, ha 

uma iniciativa da administracAo do Mae° Picinguaba para regulamentar espacos para 

rocas, que inclusive foram mapeacla_s66  e est.ao em processo de discussao. 

66 Ver foto aerea no. 3 no capitulo 6.4.2.1. 
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S. Genesi° rocand0 o WPM, preparando 0 teffeno para o phonic) da mandioca. Na foto 09 (em 5;eu lado 
esquerdo) e possirel rer mandioca jovem plamada em 2003 

Fotos Nos. 08 e 09: Simone Rezende (FEV 2004) 
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5.5.1.1. 0 cultivo da mandioca e a producao de farinha 

A mandioca era o principal produto das rocas caicaras e, portanto, desenvolveram-

se tecnicas que aumentavam sua produtividade, como cultivar diversas variedades de 

mandioca na mesma roca para evitar o ataque de pragas. 

Ao cultivo da mandioca associava-se urn outro costume tipicamente caicara: a 

producao artesanal de farinha de mandioca, uma heranca indigena corn influOncias 

portuguesas67, que é realizada quase sempre pelas mulheres. 

0 lugar de producao da farinha é chamado "casa de farinha", em geral, urn pequeno 

comodo, ligado ou nao a casa. Os instrumentos utilizados na casa de farinha tambern sao 

feitos artesanalmente. A mandioca (a raiz da manihot utilissima) é lavada e ralada, depois é 

colocada em tipitis, que sao cestos feitos de cipo timumpeva, onde a farinha é colocada 

para que o excesso de caldo seja retirado (acid° cianidrico) nas prensas esculpidas em 

madeira. Finalmente é colocada no tacho de cobre do form, de barro (forneio), que segundo 

as caicaras, é a etapa mais desgastante do processo, pois elas ficam num calor intenso, as 

vezes corn muita fumaca. 

A mandioca utilizada na producao de farinha é a "mandioca brava", como é 

conhecida popularmente no bairro. 

Todo o processo de producao da farinha, desde o cultivo da mandioca ate o forneio 

da farinha, era realizado pelo grupo familiar. Sendo a farinha urn dos produtos basicos na 

alimentacao caicara, essa atividade sempre foi tida como prioritaria para o grupo. Alan do 

mais era urn importante marco de sociabilidade entre os caicaras. Quando devido a uma boa 

colheita de mandioca a farinha a ser produzida era grande, requeria o auxilio dos amigos e 

parentes dos sitios vizinhos, estas ocasioes eram conhecidas como "farinhadas". A ajuda 

resultava sempre em festa, principalmente quando a "farinhada" ocorria objetivando a 

venda da farinha para a compra de enxovais e para o custeio de festa de casamento. Um dos 

moradores mais antigos do bairro lembra de uma "farinhada": 

67  Alguns equipamentos foram introduzidos pelos portugueses no processo de producao da farinha, como o 
fuso e o tacho de cobre. 
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"Tinha aqui S. klanelinho Bento, quando ele ficou noivo para cases, ele 

tinha muita mandioca na roca, ele desmanchou o mandiocal, teve a 

.farinhada, nos tudo ajudei, fey a .farinha, embarcei na canoa para leva tudo 

para o comercio de Ubatuba, para obte aquela importancia e compra o 

enxoval e casa corn a moo. Ve, tudo era produto da roca." (S. Genesio) 

Com a implantacdo efetiva do Niicleo Picinguaba, em 1984, quando a legislacao dos 

Parques Estaduais Paulistas passou a ser exercida, a rotacdo dos solos para agricultura foi 

proibida, assim como a caca e a extracao de produtos da floresta. 

Essas proibicoes levaram ou aceleraram transformacties de muitos costumes. A 

dificuldade no cultivo da mandioca, quase extinguiu a producito de farinha no bairro e, 

junto dela., todas as praticas e festejos a ela associados. Existe apenas uma casa de farinha 

em atividade em Camburi, pois a mandioca cultivada é insuficiente para producao de 

farinha, que agora por vezes é comprada fora do bairro, como conta este caicara: 

"E urn absurdo! Agora se eu guise come farinha, farinha que sempre comi e 

da melhor qualidade, que era assim que a genre fazia aqui, eu tenho que 

compra fora. Se na") tem mandioca, tambem nao tem farinha." 

(Maxi m iliano) 

As proibicoes e os consequentes "usos secretor", causaram dual situaeoes no bairro: 

ou os jovens realmente nao conhecem os costumes, as plantas e animais do lugar ou 

conhecem, mas nao falam facilmente sobre isso, porque, muitas vezes, alem de serem 

atividades ilegais (considerados crimes ambientais), sao tambem antiquados. 

0 advento do turismo mostrou ao caicara novos costumes, novos habitos 

alimentares. Nao podendo cultivar elementos basicos de sua dieta alimentar, e necessitando 

cada vez mais de dinheiro para comprar fora o que nao pode ter dentro de seu sitio, o 

caicara de Camburi, antes arredio ao contato com os turistas, passou a estar mais aberto aos 

visitantes, passou a aproveitar algumas oportunidades de conseguir o dinheiro, agora 

necessario. 0 caicara incorporou o tempo do turismo ao seu calendario, ja tao alterado pelas 

proibicoes de suas atividades. (VER FOTOS No. 10, 11, 12 e 13) 
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Dona Virginea, esposa de S'. Genesi() mostrando vs apetrechos para a fabricacao da farinha de mandioca 
Fotos No. JO e 11: Javier Amadeo (Nov. 2003) 
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Dona Virginea forneando alarinha, etapa geralmente realizada pelas ntulheres, pois exige paciencia e 
atencao pares nab deixar a .farinha queimar 

Fotos No. 12 e 13: Javier Amadeo (Nov. 2003) 
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5.5.2. 0 tempo do manejo da floresta — cheiros, remedios, arte e construcoes 

Tendo ao seu redor uma natureza exuberante como o é a Mata Atlantica, o caicara 

de Camburi aprendeu a manejar a floresta para que esta the prouvesse os meios materials e 

simbolicos de sua vida. 

Contudo, esse manejo, esse use da natureza sempre ocorreu de modo respeitoso, 

pois o caicara sabia que deveria retirar dela apenas o necessario para manter sua familia e 

modo de vida. Ele, enquanto homem, nAo se diferenciava da natureza de modo a ser 

superior a ela, antes de tudo ele era parte daquele ambiente formado pelo mar e pela mata. 

0 caicara de Camburi entendia que se soubesse como extrair plantas da mata, se soubesse 

quando era possivel cacar e como cuidar dos rios, a comida e a agua jamais faltariam. 0 

que fica claro na fala de um caicara: 

"Eu sou parte disso tudo que a moca to vendo! A gente que é do luga sabe 

que nao é qualquer epoca que pode adentra a maw, tem que ter a .vabiduria 

das coisas da natureza, mode de que nen que somos do luga somos parte de 

tudo isso." (S. Genesio) 

A mata era a extensao de seu quintal, pois fazia parte do territorio caicara, local que 

ele vez por outra visitava em busca de plantas, cipos, madeira, animais etc, e que ele 

conhecia como a "palma de sua mAo". 

Algumas plantas eram domesticadas e plantadas ao redor da casa "no terreiro". 

Eram "os cheiros" para temperar a comida e "as planta de cura" para fazer remedio 

caseiro. Essas plantas via de regra eram cultivadas pelas mulheres e eram elas que detinham 

o conhecimento de quais eram as ervas para determinadas doencas e quais eram as que 

davam born cheiro a comida, como conta esta caicara: 

"No tempo dos antigo, nenhum de nos aqui tomava remedio da cidade, 

remedio era tudo da terra, naquele tempo as mulher tinha conhecimento 

das planta e num tinha .vitio pra num to no terreiro as planta de cura e os 
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cheiros pro hota no comida" 

Hoje, sao poucas as mulheres que detem estes conhecimentos, visto que, se a mata 

agora é parque, nao é mais quintal. Alem disso, aumentou a facilidade de chegar ate a 

cidade (Ubatuba) e consultar-se corn um medico que receita remedios da famiacia. 

Entretanto, como em geral, o caicara nao tern dinheiro, alguns remedios caseiros ainda sao 

usados. 

Corn a ajuda de algumas caicaras de Camburi foi elaborada uma lista das ervas mais 

utilizadas: 

Lista de ervas utilizadas no Camburi para fins medicinais 

Nome popular da erva Tratamento de: 

Canela Dores no corpo 

Nortela Vermes 

Chapel' de couro Dor no figado e rins 

Broto de Embauba Bronquite 

Pariparoba Dor no figado 

Camomila Dor de estomago e insonia 

Novalgina Dores de cabeca ou no corpo 

Poejo Colicas 

Honela de folha preta Vermes 

Said() Machucados 

Abacate Problemas nos rins e figado 

Coxa-goiaba Diarreia 

Jatoba Dores no figado e rins 

Erva de Santa Maria Vermes e ferimentos 

Quina cruzeiro Dores 

Sete sangria Dor nos rins e pressao alta 

Urtiga Intoxicacoes (banhos) 

Cipo Abuta Limpeza geral 
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Urucum 

Loro 

Manjericao 

Pimenta 

Taioba 

Picao Dor nos rins e figado 

Erva moura Limpeza 

Carobinha Sarna 

Taioba branca Intoxicacoes (chas) 

Confrei Infeccoes 

Cidreira Nervosismo (Caimante) 

Capim Santo Pressao e Nervosismo 

Rosa branca Tosse e febre 

Boldo Dor de estomago e figado 

Barba timao Ferimentos e inflamacties 

Lista de cheiros utilizados na cozinha caicara 

• A mata propriamente dita, era mais conhecida pelos homens, visto que estes é que 

tinham a tarefa de cacar e coletar materiais como cipos ou madeiras que erarn utilizados 

• para fazer as casas, os barcos e cestos. 

• As casas hoje, quando ha permissao da "florestur, ou mesmo as clandestinas, sao 

• construidas em alvenaria, as cestarias e outros utensilios, antes comuns no bairro, hoje sao 
• 

escassos, assim como as canoas de madeira, pois a mesma "florestal" que proibe as casas, 

• proibe tambem a coleta. Este fato leva ao desaparecimento dos "artesaos", havendo poucos 

• hoje que ainda dominam a "arte" como eles dizem. E, foi corn a ajuda de urn desses poucos 

• artesaos (Moises) que se elaborou listas das madeiras e cipos mais utilizados no bairro, 
• assim como dos animais mais apreciados na culinaria caicara: 
• 
• 
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Lista de madeiras e cipos mais utilizados em Camburi 

Madeiras Uso 

Pau abobora Tingir rede 

Canelas parda e preta Construcdo 

Jacatirao Construe-do 

Pati Construe-do 

Aracarana Construe-do 

Timbuiba (timbuiva) Canoa 

Inga Canoa 

Figueira Canoa 

Cedro Moveis e utensilios 

Caixeta Utensilios 

Sapucaia Esteio 

Goricanga Cobertura 

Jucara Ripa 

Ipe Construcao 

Lista de materials mais utilizados para cestarias 

Cipo Timbupeva 

Cipo Cambira 

Taquara (parece urn bambu) 
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Lista dos animals utilizados na culinaria caicara 

Paca 

Capivara 

Cotia 

Porc-o do mato 

Quati 

Tatu 

Jacii 

Macuco 

Muitos outros materiais eram utilizados no modo de vida caicara, eles lam do barro 

para o revestimento da casa a carne cacada na mata68. Alguns destes habitos sao ainda 

encontrados, mas em pouca proporcao se comparado ao "tempo dos antigo", porque se urn 

caicara é pego coletando uma madeira para fazer urn utensilio, podera ser preso per crime 

ambiental, que foi o que ocorreu em 2000 corn um morador de Camburi, preso em 

flagrante, foi multado em urn montante em dinheiro, o qual seguramente nunca havia visto 

na vida, pier ainda, per fazer algo que ele aprendeu corn seu pai e, ainda, foi exposto ao 

vexame de ser preso come urn delinqiiente na frente de seus filhos. 

68  A caca geralmente era feita corn ceva, ou seja, deixa-se uma comida para o animal e quando este aparecia 
para come-la o cacador que escondido o esperava, mata o bicho. Tambem podiam ser feitas armadilhas, 
principalmente buracos no chAo cobertos de folhas e galiros, quando o bicho passava por cima caia e ficava 
preso. 
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Delalhes de traditional casa caicara - detalhes do telhado e de uma parede - Barro, madeira local e 
amarracoes corn ci pa. 

Fotos No. 14 e 15: Sirnone Rezende (Fey. 2004) 

Moises, coicara tie Camlmri mostrando o pointy- no terreiro de situ casa 
Foto No. 16: Simone Rezende (fey. 2004) 
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5. 5. 3. 0 tempo da pesca em camburi 

A pesca em Camburi era, para a maioria dos moradores, uma atividade 

complementar as atividades ligadas a agricultura, que ocorriam o ano todo. 

Contudo, na agricultura as atividades que exigiam maior dedicacao concentravam-

se nos meses de abril, maio, junho, junho, agosto e setembro, que era chamado pelos 

caicaras de "o tempo frio". Nos meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro 

e marco, chamado de "o tempo quente", era realinda a pesca, que assim como a 

agricultura, era realizada pelo grupo familiar e para o provimento deste, somente os 

excedentes sendo comercializados. 

No "tempo dos antigo", como costumam dizer os caicaras de Camburi, os 

excedentes eram conservados em sal, num processo chamado de "salga", transportados em 

canoas para o porto de Ubatuba ou Paraty. Nesta epoca, ate as decadas de 60 e 70, eram os 

pa:Trios pescadores que levavam os peixes para o comercio, por esta razao e porque nao 

era possivel congeld-los, a salga era realizada. As idas ao comercio eram semanais ou 

quinzenais, dependendo da quantidade de peixe. Nestas ocasiiies, aproveitava-se para 

comprar os produtos que nao podiam ser produzidos nos sitios. 

Pode-se afirmar que os caicaras de Camburi eram "agricultores pescadores", ji que 

combinavam as duas atividades em urn complexo calendario anual, intrinsecamente ligado 

aos ciclos da natureza. A pesca podia ser realizada por algum membro da familia durante 

todo o ano, principalmente nos rios, fora das safras, mas em quantidades minimas, apenas 

para o provimento familiar. Alem disso, a pesca podia ser o destino de um ou de varios 

membros da familia. Fora do sitio e do bairro, um filho, por exemplo, podia trabalhar 

embarcado69  em Santos, trazendo para a familia uma renda complementar. 

Diegues, analisando a producao das populacties caicara do litoral Norte de Sao 

Paulo, faz uma inversa'o de ordem, referindo-se a estas populaceies como de "pescadores 

lavradores". 

"Os pescadores lavradores exploram um ambiente ecologic° extremamente 

limitado, constituido, no litoral norte de Sao Paulo, de enseadas e baias 

69 Embarcado é o individuo que trabalha assalariado em grandes barcos de pesca.  
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fechadas. Sao pescadores de praia, onde utilizam pequenas redes, como 

tresmalho, pequenos arrastos, a tarrafa e tambem a linha de Mao. A canoa a 

remo nao lhes permite ir muito lon2e. Os camaradas se reanem para pescar 

em sociedade, uma unidade domestica que pode reunir seja membros de 

uma mesma familia (pais e filhos), seja membros de familia diferente, mas 

pertencentes a uma mesma praia ou povoado." Diegues (1983, p. 161) 

A producao do caicara de Camburi, tem tambem essas caracteristicas. Entretanto, de 

maneira geral, quando este fala de suas atividades, prioriza a terra, a agricultura. Por esta 

mzao mantem-se neste trabalho a denominacao de "agricultores pescadores", ou seja, 

camponeses. 

Camburi ja foi um dos melhores pesqueiros7° da regiao, juntamente com a Vila de 

Picinguaba e a Almada7'havendo entre estes bairros grande solidariedade. Principalmente 

devido ao tipo de pesca mais praticada, a pesca da "espia". Tratava-se de um tipo de pesca, 

cujo companheirismo, a confianca assim como conhecimentos acerca do meio natural eram 

fundamentais. Esta pesca foi abandonada e substituida por outras, como relatado nesta 

conversa com S. Ze Lucia, na qual ele desvenda parte do mundo da pesca: 

"Simone: Conte da pesca, & Ze. 

Ze Lacio: No tempo dos antigo as rede era de algodiio ou de fibra de 

plank' da mata que a genie conhece, depois tingia em caldo de casca de 

pau abobora, pra engana os peixe que neio via a rede, nos pescava mais 

na espia, os pessoal mais velho, eu era rapaizinho novo. 

A espia all naquele ponta, ce sabe ne? Um companheiro ficava ali 

espiando, tinha vez de passa tempao, e avisava quando o peixe vinha, 

tinha que entende do assunto, vinha sempre do sul pro norte, a gente em 

duas canoa, cercava o peixe, espremia ele nas pedra, ai tirava com a rede 

Luga propicio A pesca, onde ha fartura de peixe (caicara de Camburi). 
71 Praias ibairros vizinhos ao Camburi. 
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por denim, era carapau, xereu, tirava 3, 4 canoada 15, 20 mil por mes, a 

cavcila era a mesma coisa, 15 mil cavala , isso foi indo , indo , ate 

enfraquece. No tempo dos amigo, o peixe era farto e as pessoa se 

respeitava, to ludo assim virado, e por isso que Deus prendeu o peixe. A 

moca viu, que inverno danado foi esse que passa Consegui tira 60 canto. 

E tern o problema das canoa, agora é urea complicacao, a maga sabe, as 

.florestal diz que vai tudo se acaba se nos tira um pau da mata, a mop 

acha? Se nos depende disso! Antes a gente escolhia a madeira e mesmo 

Jazia a canoa, que nem essa ali (VER FOTO No. 17), agora tem que 

e comprci corn que dinheiro? 

Aquela e uma tarrafa (mostra), é so percura um porn limpo, um luga born 

no mar ou no rio e foga. 

Quando inventaram o cerco, nao tinha aqui, depois sim, eu pesquei 30 

anos pro Maciel. O peixe era Canto, Canto, agora enfraqueceu, ce vai la 
pega quase nada. Caiu 90%, ce ve, tern um feriadao dense e nao tem peixe 

pra vende. Tern lula, lula to bom, mais as pessoa que peixe grande pra 

asses. 

Lula a gente pesca de garateia (VER FOTO No. 18), eu pesco no cerco, 

pego 100, as vexes 30, 15 quilo por vex. pegci um pau e pindurci varias 

garateia, em cada uma pega uma lula. Mais eu you no cerco, pego a Fui 

de manna e you 18h00, peguei uns piragica, uns 4 xareu e o reto de lula. 

moco da peixaria vem busvci, a genie avisa pelo radio e ele vem bused. 

Simone.- Muita gente trabalhava corn pesca? 

Ze Lacio: Ah! Naquele tempo, uns 20 home. Aqui tinha 2 cerco, 5 home 

em cada cerco. Agora s6 tern 1, que nem e meu D outro e do Ingles, mais 

de tiro causa de que nao lava dando nada. 

Simone: Como e o cerco? 

Ze 	 Ele é assim cheio de ancora , umas 14, levamo umas 40 braca 

de corda, a cada braca e meia a genie coloca um bambu daquele, vai 

quase 20 bambu e a rede e de butao ( ele mostra o butao) tern uns 50 

butao na rede, a gente larga rede e depois vai visit& (VER DESENHO 
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DO CERCO CROQUI N.° 03) 

Esse cerco que ai e do moco do Ubatumirim - metade do que 

consegzie dek , outra meia divide em 5 , e da parte dele, eu recebo 

uma parte porque cuido do cerco e o Altino tambem, porque remenda a 

rede. 0 dono da a rede, o 	 de remendo, a canoa. Nos corre com o 

trabalho. 

Cada ano a gente trabalha 6 meses, no inverno nao da pra trabalho, no 

maxim° a gente coloca zona rede de espera . Essa aqui e minha (mostra a 

rede), a gente pega uma rede boa , um tresmalho (ek mostra a rede 

volteada de chumbo). Aqui tem 150 braca de rede, da pra pegci tainha, que 

vem aqui perto. Larga ela pra fora ( no sentido do mar aberto) na pedra, 

entoca ela, coin a canoa, vai largando a rede, ai fica la, quando o peixe 

entra pelo sul, ele malha, depois vai la e visita despesca. 

Tem a pesca do espinhel, que e com anzol, aqui rid° tem a corda, pra pega 

cacao, uma cordinha mais fina. A gente compra 100 , 150 anzol , do 

tamanho que guise faz'e , e vai colocando na corda, uma linha 80, uma 

braca um anzol, uma braca um anzol , pega curvina, pega cacao. 

Simone: Ate onde dci pra ir com essas canoas? 

Ze Lacio: A genie vai uns 500, 1000 metros pra fora da baia, da pra ir pra 

Trindade, da pra ir pra Ubatuba, mais genie nab vai mais, porque tem 

onibus na BR. A gente saia daqui 9h da noite e chegava la 6, 7h da 

manha, 4 home remand°, as vezes quando voltava tava quase mono, que 

alem de rema , tinha que carrega as coisa que ia leva e busca. Mais 

naquele tempo a rapaziada era forte, era todo mundo baixinho, mais a 

turma era forte. Hoje nao da , hoje to com 65 anos. 

Simone: E la no rio? 

Ze Lacio: Tinha muito peixe, agora tem muita areia, mais criando uns 

robalo de novo, vamo ve. Tem P itu, tem lagosta. No 
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Canoa fella artesanalmente corn madeiras do Ingot- e S. Ze Lficio "'rostrata° a 
garateia 

Tows No. 17 e 18: Simone Rezende (De:. 1999) 
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I'ONTE: RELATORIO CAMBURI (1992) 
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mar a gente nil() pega sempre, Inas tem la na costa. Tem marisco nu 

• costeira , .agora tuck mifido. A meninada pega pitu no rio, isso .se 

• aprende eedo, mutt° feted, e coin° as easa siio junto do rio, logo cedo 

• mesmo ja pegando os bichinho e te inventa jeito novo de cata, depois • 
vende pros turista (VER FOTOS No. 19 e 20). • 

• A genie jizendo a marisqueira aqui, all naquelas bola 	 (ele mostra) , 

• eu, o Celso,Maximiliano, a turma aqui. do Institut° de pesca , a genie 

• colocamo la dois peso de concreto de 1.040 quilo cada um (ele desenha 

• marisqueira na areia). Chamemo um barco que levou o peso pra 	 eu • 
tnarquei a posicilo, cortou a corda, lbi perigoso, Inas deu certo. Hoje ta com • 

• 15 dias. Ele.s falaram que em 6 meses da pra o produto deles. E cria 

• robalo perto da marisqueira. 

• Mais eu vou faze depois uma pra mim , que essa eu 	 como vai fiat. 
ID 

No Tamar da pra con.segui. 

• Eu tando no mar, pra mim bom, eu trabalhei na roc.a quando podia, mas 

• eu sou do mar. Trabalhei embarcado, viajei. Eu acho ruim la na terra, eu 

• quero e sempre ali (aponta o mar)." (Ze Lacio, caicara de Camburi) • • 
Atualmente, em Camburi, poucas pessoas dedicam-se pesca. Ocorre ainda a pesca • 

• de linha e canoa, e a pesca no cerco, sendo que este Ultimo pertence a uma pessoa de fora. 

Portant°, com excecao de algumas safras72, como a da Lula que S. Ze Lucie relata, a pesca 

• tem contribuido pouco para a economia do bairro. • • • 
• • • • • • • 
• 72 "Safra quando epoca de pesca um tipo de peixe, tem safia da tainha, da lula" (caioara de Camburi). • • • • 
• 
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Wellington pegando pitu no Rio du Barra 
Fotos No. 19 e 20: Simone Rezende 
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O grande motivo do abandono gradativo da pesca, nao é a falta de interesse dos 

jovens, pois estes ainda encantam-se corn a pesca e corn o mar 73 . 0 desanimo, como conta 

S. Ze Lucie), é devido a escassez de peixes e a dificuldade de ser proprietario dos 

equipamentos de pesca, como a canoa, que antes era feita pelo proprio pescador, corn 

madeiras, que hoje sAo proibidas de serem derrubadas 74 . 

Por esta razao, a marisqueira torna-se uma ideia tao atraente, que vem ganhando 

forca no bairro, pois o Projeto Tamar75  e o Institute de Pesca de Ubatuba vem colaborando 

para a instalacao destas marisqueiras. 

0 fato de trabaihar para outros numa situacdo, quase sempre, de desvantagem, é 

bastante incomoda para estes pescadores que tem muito orgulho de contar sobre os tempos 

aureos da pesca, quando tinham seas canoas, sobre os saberes que aprenderam corn os pais 

e que agora vAo se perdendo. 

Ainda na-o ha estudos acerca das causas da escassez de peixes nesta regiao, contudo, 

ha varios indicios de que ela esteja associada a construcao da BR 101, que causou muitos 

danos ambientais ao bairro, dentre eles, o principal foi o assoreamento do Rio da Barra, que 

desagua no mar. 

Essa hipotese é apontada por alguns dos moradores mais antigos do bairro, que 

conheceram o rio quando seu estuario era um importante criadouro de peixes: 

"... o Rio da Barra, era urn rio rico, era peixe que is do rio para o mar e do 

mar para o rio, quando a onda do mar esta muito forte, que nil° dava para 

pescadd sai para pesca de canoa, os caicaras fazia pesca no Rio da Barra, 

e new era peixinho pequeno, era peixe grande, todo tipo de peixe, o Rio da 

Barra era rico para toda especie de peixe. Agora a moo ve, hoje tern 

mais nesse rio, por que? Porque veio a Rio Santos, foi cortando a Serra e 

todo esse areitio desceu para os rio e foi fazendo um aterro onde era a 

73  Muitas vezes quando estava na praia corn as criancas, estas ao verem as canoas chegando corriam para 
acompanhar a chegada dos pescadores. 
74  Devido ao Codigo Florestal - Lei n°4.771/95; Lei de Crimes ambientais n.° 9.605/98 e ao Regulamento dos 
Parques Estaduais Paulistas Decreto n.° 25.341/86. 
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criacao do..v peixes. Hoje nein canoa entra, entrava barco a motor para tira 

ostra do rio, hoje a moo passa de .sapato e meia no pe, que e aqui na boca 

da barra e naquele tempo nos para passa, tirava a roupa, arrumava na 

cinta, punha na cabeca e atraves.sava de anado e vestia a roupa do outro 

lado. o progresso!'' (S. Genesi°, caicara de Camburi). 

Uma outra hipotese colocada pelos caicaras da diminuicao dos peixes ter sido 

causada por um desequilibrio provocado pela pesca imprOpria, praticada pelas grandes 

embarcacoes, que entravam na baia de Camburi para fazer arrasto76, em qualquer epoca, 

nao respeitando o defeso77. 

"Esses barco grande entrava aqui e pescava tudo, ndo re.speitava nada, 

agora nein vem , acabo o peixe. E nao adianta a ki proibi de pesca um 

peixe numa epoca, porque des pescava anssim mesmo e muitas vez o tempo 

do defeso tava errado e nao adiantava nada." (Leonel, caicara de Camburi) 

0 mar esta absolutamente presente na vida, no imaginario do morador de Camburi, 

mesmodaqueles que nab pescam. Diferentemente da terra, o mar nao uma extensao de seu 

corpo, de sua vida. Ele um "Ser", quase uma "entidade" de muito poder, com a qual nao 

se deve brincar. 

0 Caicara tem um grande respeito pelo mar, encarando-o muitas vezes como o 

limite, uma barreira quase intransponivel. 

"Nao tenho medo 	 mais nth.) pode abusa, o proprio nome dele ja diz 

tudo: Mar, ele pode ta bem com voce, daqui a pouco la de mar. Ele bicho 

valente, abusa pra que? To com 10 anos agora , que deu uma maresia 

braba aqui. Eu falei que n'ao dava para sai. Os menino quis sai, so foi entra 

75 0 Projeto Tamar - IBAMA, visa a preservacao de especies de tartarugas marinhas que ocorrem no litoral 
brasiieiro, contando com a colaboracao dos pequenos pesc,adores. Com  o sucesso e crescimento do projeto, 
este passou a atuar em outros setores, auxiliando os pequenos pescadores e seus bairros. 

Arrasto um tipo de pesca , em geral, realizada por grandes embarcacoes, que com uma vande rede de 
malha fina, arrastam todos os peixes que estiverem no caminho, nab selecionando nada. 
77 Defeso o periodo de reproducAo de determinada especie de peixe, quando a pesca e legalmente proibida. 
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no mar, a canoa foi longe, a correnteza levava pra lir e pra cu, urn saiu 

quase morto, o outro morreu, foi dia 20 de abril. Nao pode desafia, nao 

pode, o nome dele e esse: mar." ( S. Ze Ludo, caicara dedicado a pesca) 

Ate mesmo as criancas, desde muito cedo tern uma relacAo de medo e de respeito 

coin o mar, inclusive muitas mAes proibem seus filhos de ficarem na praia sozinhos. Os 

desenhos das criancas, feitos na areia, já demonstram a impressao que tem: elas 

representam o mundo achatado, rodeado de mar; um abismo e o mar; urn mar forte e bravio 

como do Camburi. 

Ha uma mistura entre o imaginario construido ao longo de anos de observacoes e 

usufruto no lugar e o imaginario instituido pela religiao. Seus conhecimentos entram em 

choque corn o carater punitivo e resignado da religiAo, que lhes diz que as coisas estAo 

assim porque "Deus quis". Este conflito pode ser percebido na fala deste caicara, quando 

the foi perguntado sobre os motivos do peixe estar acabando: 

"Isso ai nao posso explicci. Aqui tinha muito peixe, nao tinha lugs de 

Ubatuba, da Joatinga de tudo aqui , nao tinha lugci melho. Tem genie que 

.fala que era epoca de acaba mesmo, outros diz que foi por causa dos 

arrastao, do rio cheio de areia, os barco grande entrava aqui e levava tudo, 

nao respeitava as epoca certa e as vezes o defeso lava marcado errado, que 

em cada higa e diferente, entao as vezes nem crime era. Tudo e verdade, 

por isso Deus prendeu os peixe no Ando do mar." (S. Ze Lneio) 

Entre resignado, indignado e esperancoso este homem, mantem urn modo proprio de 

viver essas situacoes, por isso ainda se auto define como caicara de Camburi. 

5.5.4. A religiao, as festas e o entretenimento 

A religido ou a religiosidade é urn aspecto muito importante da cultura de urn povo, 

alem de ser uma chave para o possivel entendimento desta. Sesti (2001, p.114-/115) diz 
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que: 

"A palavra religido provem do latim religare, indicando-nos uma possivel e 

desejada religacao do homem em sua vida terrena com o outro mundo 

almejado. A religiao aparece, pois, como uma mediadora entre o mundo que 

se vive e o que se quer alcancar, mediacdo esta que se da atraves dos ritos. 

(...) As religioes, seitas e crencas, com construcoes historicas ou espirituais, 

surgem para responder as angastias humanas acerca dos sentidos da vida e 

da morte. De onde vim, o que faco aqui e para onde vou sAo questoes que 

nos acompanham desde os primeiros sinais de consciencia." 

Todos os caicaras de Camburi eram da religido Catolica, porem, de um catolicismo 

popular, ou seja, que continha ritos e festejos realizados nas ruas, pracas e nas casas dos 

camponeses, que manifestavam sua devocAo com dancas e cantos.78 

Assim, com havia uma ligacAo muito grande entre os ciclos naturais e as atividades 

do bairro, havia tambem entre estas e as festas religiosas. 

A festa do Divino Espirito Santo por exemplo, ocorria em julho, mes no qual as 

rocas estavam quase prontas e o trabalho diminuia, coincidindo apenas com a vinda da 

tainha, pois eles agradeciam uma boa safra de tainha. Segundo S. Canno: 

"Tinha um mastro com uma bandeira, ere: eu que fazia a bandeira, cheia de 

fita e com um pombo que era o Espirito Santo. Sala dois corn viola e dois 

com violino (rabeca), um com o tambor, e quern quisesse acompanhci, nos ia 

cantando de casa em casa, em cada uma cantava para o dono, comia, 

bebia, dancava e pegava um dinheiro para ajudei na festa, assim ia de praia 

ern praia te chega em Ubcduba. Mas eu fui o primeiro a para., que eu e meu 

irmao Manuel, comecamo a ir na Igrefa Crente em Paraty, isso ta com 40 

anos. Muitos ficia ainda a festa, mas Jai se acabando, depois nos conseguiu 

78 Segundo Sesti (2001) esse catolicismo popular contrapunha-se ao catolicismo oficial, que era mais contido 
e limitado lgreja. 
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fice a igreja aqui, fez 20 anos, quase todo mundo vire; crente tambem." (S. 

Carmo) 

A mudanca de religiao dos rnoradores de Camburi passa a ocorrer mais 

intensamente, apos a chegada da igreja Pentecostal "Assembleia de Deus" no bairro. Este e 

um process° complex°, o qual este trabalho nao tem pretensao de desvendar, contudo, ele 

entra no bojo das muitas mudancas que ocorreram nos ultimos 40 anos, com maior 

intensidade nos filtimos 20 anos. 

De acordo com Sesti (2001), o Pentecostalismo nasceu nos Estados Unidos no inicio 

do seculo XIX, como uma expressao popular do protestantismo historic° ou coino uma 

nova Igreja. Algumas de suas caracteristicas sao o batismo nas aguas e o batismo no 

Espirito Santo, realizado na festa de Pentecostes, que conferiam aos fieis os dons 

carismaticos das linguas, da cura, da profecia e da libertacao. Difimdida no Brasil, a partir 

da de 1910, seu alvo sempre foi a populacao mais pobre, marginaliwidas e tend° 

como modelo de seguidores homens virtuosos e trabalhadores, de vidas regradas, sem luxo 

ou lazer, por isso aceitam sua condicao de miseria. 

Segundo relato dos moradores, eles sentirarn-se abandonados pela igreja Catolica, 

pois o padre quase nunca vinha celebrar missas na capela do bairro (Capela Nossa Senhora 

Aparecida), a capela deixou de ser o lugar do conforto, do alivio e do encontro, como conta 

esta caicara: 

"A capela tava sempre fechada, vez ou outra o padre vinha, rezava uma 

missinha e ia embora correndo, a vida da gente virando de ponta cabeca e 

nem na igreja a gente podia pedi ajuda. na AssembMia todo mundo se 

conhece,se encontra, conversa e quando na igreja nao ta fazendo o que 

nil° presta, nao ta bebendo por ai e escuta a palavra de Deus." (Catarina, 

evangelica da Assembleia de Deus) 

Atualmente, pouquissimas pessoas do bairro se dizem Cab:Micas, e apenas uma 

familia cuida da capela. Quase todas as familias hoje frequentam a igreja Pentecostal 

"Assembleia de Deus" ou a "Adventista" (esta localizada no Ubatumirim). 
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Diante de tantas tansformacoes, é preciso recorrer a alguem, e por que nAo a Deus? 

Diferentemente do "tempo dos amigos", quando a religiao era urn meio de agradecer e 

celebrar a fartura, agora ela é urn subterfirgio para o desespero. 0 caicara de Camburi 

entrou na igreja que tinha os bravos estendidos, pelo menos para the dizer que "Deus. 

provera". 

E, se por um lado, ela the oferece o conforto e o abrigo de pelo menos ter corn quem 

falar, por outro, tira deste o momento da festa, do mito, das lendas. No entanto, nab se pole 

dizer que a Assembleia de Deus nao seja um lugar realmente do encontro e de uniao no 

bairro. 

Grande parte dos caicaras de Camburi reinventou seus ritos de sociabilidade e seus 

mitos de explicaciies da natureza. Muito mais do que o proprio caicara, Deus passa a 

governar sua vida e quase tudo acaba resumindo-se em "Deus quis assim". Mesmo quando 

se trata de questoes que ele domina, como as que se referem a natureza e muitas vezes 

esconde seu conhecimento empiric°, a exemplo da escassez de peixes, que o caicara sabe 

que se relaciona a pesca (ins grandes embarcacoes, e ao assoreamento dos rios depois da 

construcao da BR 101, mas na igreja the dizem que "Deus prendeu o peixe no fundo do mar 

por descomentamento." 

A igreja Assembleia de Deus esta no bairro ha mais de 20 anos, porem, foi na 

Ultima decada que ela absorveu mais fieis, justamente o periodo no qual as proibicoes 

impostas pela legislacAo ambiental desestruturaram as relacoes entre os moradores de 

Camburi e a natureza, gerando um estado de miseria, por isso que agricultores passaram a 

ser desempregados e o numero de alcoolatras aumentou vertiginosamente. Desta maneira, a 

saida vista na religiao, que apesar de hoje ser urn taco importante no bairro, gera um estado 

de conformismo, pois quando se coloca a responsabilidade pelos problemas vividos 

cotidianamente nas maos de Deus, retira-a das maos da sociedade, das autoridades 

respon.saveis. Segundo Sesti (2001, p. 135): 

movimento pentecostal apela para as experiencias emocionais, de extase 

religioso, centradas nos individuos, sendo que estas sao vivenciadas em 

rituais coletivos. Nestas Igrejas, a reservado um espaco para a colocacao e 

participacao dos individuos, nAo so por todos cantarem e orarem juntos, mas 
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por haver sempre depoimentos relativos a suas vidas particulares, seus 

percursos de vidas tortas ate o encontro da Igreja e o `renascer em Cristo'. A 

Igreja assume assim o papel de dar o espaco e atencao aos individuos que 

lhes negada no mundo. Forma-se assim uma coletividade de individuos..." 

Contudo, deve-se ter claro que nao 	 pela mudanca de religiao que as 

transformacoes passam a ocorrer no bairro. sim a proibicao da agricultura, da caca, da 

coleta devido A imposicao da legislacao ambiental e pelos efeitos da especulacao 

imobiliaria que as transformacOes aceleram-se, porque se nao ha colheita, nao ha o que 

agradecer e, se nao ha mandioca, nao ha farinha, nem farinhada. Diante da ausencia da 

Igreja Catolica, as pentecostais ocuparam este espaco deixado. 

Alem da igreja, hoje em Camburi, um dos poucos lugares e momentos de 

sociabilidade e entretenimento no bairro o campo de finebol, nos dias de jogo. HA no 

bairro uma grande empolgacao com este esporte, inclusive as mulheres jogam e sao muito 

habilidosas. Os trofeus das conquistas em jogos dentro do municipio de Ubatuba ficam 

expostos em um dos bares da praia e sAo motivos de grande orgulho da populacao. Pode-se 

dizer que os dias de jogos sao dias de festa no bairro. 
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Capekt Nossa Senhora Aparecida. Raramente o padre vein ao halm. 
Foto No. 21: Simone Rezende (Jan. 2002) 

Igrcya Evangelica A.xsembleia de Dens. Os adios .slio realizados vdrios Bias por semana. 
Fob No. 22: Simone Rezende (Jan. 2002) 
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5.5.5. 0 tempo do turismo 

Especificamente em Camburi, devido dificuldade de acesso ao bairro, realizado 

apenas por trilhas ou por uma estrada de chao batido (a partir da BR 101), sempre em 

precarias condicoes, pais o bairro situa-se entre uma estreita planicie litorfinea e uma 

encosta ingreme, estendida por 31(m, sempre houve um turismo diferenciado do restante do 

municipio de Ubatuba. 

A aventura de chegar ao Camburi, acampar na praia, fazer sua propria comida, ficar 

sem energia eletrica, sem agua encanada (por alguns dias), atraia jovens aventureiros. 

Alem dos aventureiros "saudaveis", dispostos a integrarem-se de certa forma a vida 

do bairro, ou a interferirem o minimo passive] na vida de seus moradores, houve tambem o 

turista disposto a adquirir urna casa no bairro, transferindo para la seu modo de viver, ou 

ainda, o turista "baderneiro", que passa tangos periodos acampedo no bairro e que quase o 

tempo todo esti alcoolizado, ou end°, sob efeito de algum entorpecente, perturba os 

moradores. 

Hoje em dia, o turismo ern Camburi tem essas mesmas caracteristicas, no entanto, 

ainda mais agravadas. Na medida em que as atividades costumeiras do modo de vida ali 

desenvolvido foram sendo proibidas e o desemprego aumentando/desocupacao, cresceu e 

cresce o numero de familias que vivem do turismo ou que o enxergam como alternativa 

para sua sobrevivencia. 

Devido ao abandon° do Poder Public°, no que se refere infra-estrutura, transporte 

coletivo; postos de saude; melhorias na estrada de acesso ao bairro etc, o turista passou a 

ser um apoio com o qual conta-se nos momentos emergenciais. Isto acontece quando 

necessario transportar para a cidade (centro de Ubatuba ou Paraty), um doente, uma 

gravida, ou mesmo uma simples carona para um morador que caminha na estrada com as 

compras do mes. 

Inclusive, muitos moradores permitem que turistas acampem em seus quintais, 

pagando quantias irrisorias, geralmente 1 ou 2 reais. Muitos transforniararti seus amigos 

ranchos de pesca em bares na praia, como aconteceu com o Ingles, que por alguns anos 

chegou a recolher seu cerco e viver apenas do bar. Ultimamente seu cerco foi recolocado, 
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mas ele continua a esperar o tempo do turismo: 

"No tempo dos antigo nos esperava o tempo de plania, de pesca, mais 

pesca to ruim, num dci nada. So coloco o cerco de teimoso, pra to prytho. 

Agora nos espera o turista, os feriado, o verao, antes nos nem lembrava 

desses feriado, mais agora espera esse tempo" (Ingle's, pescador cujo 

rancho de pesca foi transformado em bar). 

Uma questdo polemica no bairro sempre foi o camping na praia. Camburi é a imica 

praia de Ubatuba na qual o "camping selvagem" 79  era permitido. Apesar de legalmente 

proibido pelo Decreto 52.388, de 13 de fevereiro de 1970, nem a prefeitura, nem a 

administracao do Nude° Picinguaba, nunca tomaram providencias a respeito do assunto. 

Ate bem pouco tempo (menos de tres anos), as opinities dos moradores dividiam-se. 

Alguns eram favoravels a proibicao deste tipo de camping no bairro, em geral, estes riao 

trabalhavam corn o turismo e, por isso, eram acusados pelos que preferiam a continuidade 

do camping, de quererem a proibicao por que nao tinham interesse nos turistas. Em 

praticamente todas as reunioes de moradores, nos altimos quatro anos, esta questa() causou 

brigas e desentendimentos entre os moradores do bairro. 

Porem, a despeito das controversias deste assunto, os moradores sempre foram 

unanimes quanto a degradacdo do bairro, causada pelo turismo, a diferenca era que alguns 

estavam dispostos a pagar este preco, outros ndo. 

Da forma como vem sendo realizado o turismo em Camburi, sem qualquer infra-

estrutura, sem apoio da prefeitura de Ubatuba ou do Parque Estadual da Serra do Mar, sem 

policiamento, contribui pouquissimo corn a economia do bairro, pois os turistas trazem 

quase toda comida e bebida de suas casas. E claro que consomem algo no bairro(refeicoes, 

porcOes, cerveja), as vezes pagam para usar os banheiros das casas, entretanto, a 

contrapartida é bastante alta. Esse turismo degradava o bairro, nab so fisicamente, corn a 

imensa quantidade de lixo que gerava, coin a destruicAo da vegetacao de praia (o jundu), 

corn a poluicao dos rios (corn produtos quimicos e fezes), mas principalmente, degradava a 

vida e a cultura do bairro, como conta esta caicara: 

79  Camping Selvagem é aquele realizado fora de locais corn infra -estrutura, como banheiros ou cozinhas 
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"Te uns tempo atrcis, moca sabe, nos nao precisava de te preocupacilo 

com nada. Agora... agora nil°, essa historia de toxic°, tem gente de fbra que 

fica amiga, que gosta do luga, e familia! Mas tem aqueles que e s6 mau 

exemplo pras crianca e pros grande sem juizo tambem. Chega te vez que 

nos, nos ncio dorme coin a baderna na praia. Nos precisa das pessoa vim 

pra ca, mas pessoa assim... que come a flossy comida e gosta, fica 

amigo". (D. Justina) 

Entretanto, tuna proposta foi capaz de agregar todas as opinioes, que a de 

fechamento da praia ao camping selvagem e a implantacao de um "camping da AssociacAo 

de Moradores". 

Era necessario entao, conseguir a area para este fim. Depois de muitas negociacoes, 

os moradores conseguiram que um dos grandes "proprietarios" do bairro, o Sr. Joao Bento, 

cedesse uma area. 

Este fato foi encarado pelos moradores como uma grande vitoria e, claro, serviu 

de estimulo para a tunao do grupo, que inclusive realizou um mutirao para a limpeza do 

terreno. 

Entretanto, a AssociacAo de Moradores, apesar de ter pedido autorizacao informal 

para implantar o camping, foi multada pela policia florestal (multa em anexo) por infringir 

o artigo 5° (la Lei 4.771 - C6digo Florestal. 0 episodio foi contado pelo presidente da 

Associacdo de Moradores de Camburi na epoca, Celso (janeiro de 2000): 

"Ta vendo essa cirea? Entdo era para o camping estar all, seio 5400 metros 

quadrados de um lado e mais 5400 do outro lado, entijo da 10800 metros 

quadrados. Agora um engenheiro, o Mauricio, medindo pra genie. Mas 

antes disso eu fui pedir pra fazer, o Repo deu a autorizacao„c6 que ado deu 

por escrito, deu de boca, falou assim "ah! pra associacCio? pra fechar a 

praia? Pode fazer" Depois ek mesmo impediu, mandou prende, proibiu os 

quoin) banheiros. E agente levou uma multa de 2000 e tantos reais, que 

vamos recorrer que temos condiOes de pagar. Vamos ate la, pra voce 
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ve. Olha , nos fizemos wn camping improvisado, o cidadao papa cinco 

cantos e fica quantos dial quiver, e a genie explica que o dinheiro e pra 

associaciia de moradores, que famos multado.s par isso nao tem banheiro. 

Depois vai ficar tudo direitinho, cercado corn estacionamento de carro, 

vigia, tudo, ai temos coma cobrar a justo e al a praia vai ser interditada, 

ninguem vai acampar na praia, acampar só nos camping, no nosso, no Ype, 

que a Ailton toma coma, nos quintals de quern quiver. Ai a praia vai ficar 

mais bonito, o turista vai chegar, vai tomar seu banho, vai embora e a gente 

vai continuar sossegado. 

Simone: Como que foi na hora que tiles vieram embargar o camping? 

Celso: A gente tava limpando, tinha feito um mutirao de 28 pessoas, os 

proprio funcionario do Parque veio ajuda a medir, o Douglas veio. Eles 

passaram umas duos, fres vexes e nao lam parar, mas par causa daquela 

obrinha all, tiles pararam. Ta vendo que to cercada essa pane do terreno? 

Apareceu um dono desse terreno, quer direr , ele vendeu isso pro Joao 

Bento ha uns 20 anos e agora di: que é dele de novo, entao ai feel urn alarde 

essa briga do cidadao ai corn o Joao Bento , que jci tinha liberado o terreno 

pra gente e teen documento disso, nada mais de boca! Pra depots nao vim 

corn essa de "liberei camping e new banheiro" , onde ja se viu isso, 

camping sem banheiro, v que que isso is adiantar pra gente , se as turista 

continua sujando nossa agua, nossa praia? 

Simone: Tem que ser assim mesmo, o Moises me contou como foi no dia 

que as florestais vieram e voces nao deixaram tiles levarem as materials. 

Celso: E, foi assim, a gente falou "isso aqui é nosso, ninguem vai level 

nada!" Juntou todo mundo, mulher, crianca, homem, levamos tudo pro 

igreja e tiles foram embora sem levar nada. "(Celso, o entdo presidente da 

Associacao de Moradores) 

0 fato de nao terem conseguido implantar o camping indignou profundamente os 

moradores de Camburi, no entanto, segundo Celso, continued° tentando. 

0 episodio revela mais uma vez a relacao conflituosa entre a populacdo de Camburi 
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e a administracdo do Miele° Picinguaba ou com a policia florestal, mais ainda, revela a 

incoerencia dos OrgAos ambientais, pois o camping da Associacao ajudaria sanar serios 

problemas ambientais no bairro, que acontecem devido ao atual camping desorganizado, 

que polui as Aguas dos rios, destrOi vegetacao etc. Seria muito mais eficiente e logico ter a 

populacAo trabalhando para evitar esta situacao caotica naquela epoca instalada, contudo, 

devido aos entraves juridicos e burocraticos, nada e feito como assumiu o proprio diretor do 

leo na ocasiAo: 

"Deveriamos apoiar, porque vem de encontro a tudo que nos discutimos, 

e uma iniciativa da comunidade, e uma obra coletiva, da Associaccio de 

Moradores, que visa resolver um problema grave ambiental, que gera 

renda pra populacolo, que gera sustentabilidade sem degradaccio da cirea, e 

uma obra que fixa comunidade no seu territorio. Todavia eu tido posso, 

nab tenho instrumentos para autorizar aquela obra. Ate posso dar um 

parecer favoravel, encaminhar pra o 11-1 Eles ainda nao solicitaram 

Jarmalmente, o que deveriam ter feito, mas eu posso autorizar e caso 

eu faca algum tipo de vista grossa, vou estar sujeito a ser enquadrado em 

crime tambem." (Bepo Roberto Numa de Oliveira) 

Um outro problema deste turismo que ocorre em Camburi o uso e Wilco de 

drogas, que aumenta dia-a-dia. Os pais temem por seus filhos, que sem emprego, ou 

atividades diarias, caem nos vicios, como contam estes moradores: 

Celso: por isso que tem que fechci a praia e vai ter policia aqui, .ve que 

fumci, vai pro meio do mato, a gente niio tem que aguenta isso. 

Ze Lficio: E tem uma coisa que eu num to de acordo, a policia quando pega, 

leva embora, chega o fitlano paga uns conto e solto e volta pra coin 

o mesmo Is's° e lei? Outro dia mesmo, pegaram um com um pedavo 

de Arno, quando foi a tarde ele tava de volta batendo no pelt° e dizendo 

"eu tinha mais" . Isso e wna lei que niio vale nada. 

• Pagou sai faral 
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Ze Lack): A gente que e adult°, num pega esses vicio, mas as crianca ainda 

num sabe nada, ja viu ne? Tem que acaba com isso! 

Celso: Tem um povo que ta aqui nu praia acampados fa:: 5 meses, direto e 

todo dia aquela algazarra a noite. 

Ze Lacio: Quando policia veio aqui math nois, devia de le levado tudo 

eles, i.sso 	 no° faz.. 

Celso: Ontem mesmo eu notifiquei a policia, ate agora des 	 vieram. 

Ingles: Esse ano nas entremo pelo cano, que o parque nay deixo faze' a 

estrada, nem o campi. Agora esse povo tudo ai, sujando nossa agua, 

jazendo as cachoeira de banheiro, isso o Parque ve! Eles proibe tudo, 

vai matando aos pouco. Imprensa o povo de um jeito . 
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Area onde series o camping du Assoc. de Moradores e os bunheiros embargados 
Foto No. 23: Simone Rezende (Jan. 2000) 

Praia de Camburi em feriado de 2000. 
Foto No. 24: Simone Rezende (Jan. 2000) 
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Nesse jogo de empurra-empurra, entre prefeitura e Orgaos ambientais, problemas 

como o gerado peias drogas ou pela ausencia de melhorias nas infraestruturas basicas do 

bairro s'ao relegados. E o turismo, atividade que consta tanto nos objetivos do Parque, 

quanto nos da prefeitura do municipio, ao inves de ser um instrumento de desenvolvimento, 

pelo menos economic°, toma-se um instrumento de degradacao fisica e humana para a 

populacao de Camburi. 

Contudo, o fato que, apesar de todos os problemas gerados pelo turismo, grande 

parte dos caicaras de Camburi acredita que ele e um mau necessario sua sobrevivencia, e 

cada vez mais, incorpora-se o tempo do turismo ao seu calendario de atividades, ja tao 

alterado (Ver Calendirio II). 
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CA LENDARIO II 

127 



CALENDARIO II 

LEGENDA 

••
• •

••
••

• •
••

••
• •

••
••

••
• •

••
••

••
••

••
• •

• •
••

• •
••

••
••

•  

bo c44/..of 

io MPO PO ON 

Clima Quente 

Clima Frio 

Estacoes do Ano 

Meses do Ano 

Tempo do turismo/Feriados 

Agricultura 

Pesca 

Elaboracao: SILVA, S. R. e OLIVEIRA, W. F. 
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Principalmente os mais jovens, que tido conheceram o tempo de fartura dos 

"antigo", aderem as atividades turisticas, sem no entanto, renegar suas raizes ou deixar de 

ser um caicara de Camburi, como acontece corn Wellington : 

"Eu gosto daqui, queria que muitas. coisa fosse diferente, mas a genie e 

daqui,sabe. A gente tem que aproveitar e.ssa epoca pra trabalha um pouco, 

e eu to de ferias da escola, mas eu sou daqui, eu conheco isso daqui, sei 

nada, lira palmito, pesca peixe, pitu, minha mile me ensinou a pegci pitu, da 

pra pegci com cofre, que isso aqui, a genie corta a garrafa, coloca arm: 

ou jarinha, vira a tampa e n'agua, facinho." 

Contudo, esse turismo degradante comeca a enfraquecer. A insuportabilidade da 

situacAO chegou a do alto nivel que, finalmente, os moradores de Camburi conseguiram se 

unir em tomo de uma questao: o fecharnento da praia ao camping. Essa medida ocorreu a 

partir do feriado de natal e ano, na passagem de 2002 para 2003, devido aos pedidos dos 

moradores e contou com a colaboracao dos funcionarios do Parque e policiais militares. 

Desde enta-o, o camping so permitido nos quintals caicaras, em um camping 

particular e em uma area em que um morador tradicional improvisou outro camping. Isso 

resultou em uma sensivel melhoria das condicoes ambientais/sanitarias do bairm, assim 

como da simples condicao de circular pelo bairro. E o mais importante que esse pode ser 

o primeiro passo para uma retomada do seu lugar pelo caicara, pois partiu deste a 

determinacao de tomar de volta para si a praia que sempre foi sua. 

Juntarnente com estes novos fatos ocorre tambem a mudanca da diretoria no Miele° 

Picinguaba, o que, entre outras coisas como sera vistos adiante, tem um efeito bastante 

positivo em relacAo ao turismo no bairro, pois uma das primeiras medidas da nova gesta-o 

foi a realizacAo de um projeto de capacitacao turistica no Camburi. 

0 projeto intitulado "Ecoturismo e Desenvolvimento sustentavel: o passaporte para 

o futuro da comunidade do Camburi", foi financiado pelo Instituto Souza Cruz e 

organizado pela Comissdo Pre-Indio de Sao Paulo, Institut° Gondwana, PESM — Miele° 

Picinguaba, Associacao de moradores de Camburi e Associacao Quilombo de Camburi, 
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consistiu na aquisicao de equipamentoss°  e capacitacao de monitores ambientais para 

trabaiharem na conducao de turistas em trilhas no bairro, inclusive trilhas maritimas (visitas 

ao cerco) e passeios de barco. 0 curso contou corn a participaciio de 42 pessoas do bairro e 

foi dividido em cinco modulos". Ultimamente, o grupo formado neste curso administra os 

equipamentos e formou uma equipe de monitores para atuar nos feriados e nos periodos de 

ferias. 

80 
barco de aluminio de 6 metros de comprimento, I toldo de lona, I motor de 25 HP, 1 tanque de gasolina, 

8 coletes salva-vidas, I ancora, I boia circular rigida, I extintor de incendio, 50 metros de cabo e ferramentas 
para lavar o motor. 

81 
- Introducao ao ecoturismo, 2- Primeiros socorros, 3- Levantamento de trilhas, 4- Visita a Ilha do Cardoso 

e 5 - Planejando o bairro para o turismo. 
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"Enquanto os homens exercem seus podres poderes 
morrer e matar de force, de raiva e de sede 

silo tantas vezes gestos naturals" 

Caetano Veloso 

Capitulo 6 

Camburi, uma historia de cotlflitos 
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Uma antiga casa de farinha vendida para um tirista 
1-7oto No. 25: Simone Rezende (Jan. 2002) 

Catarina, caicara de Camburi, na casa construida para receber turistas 
Foto No. 26: Simone Rezende (Jan. 2004) 
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• • 
• 
• 6. Camburi, uma historia de conflitos 

• 

• 6.1. As primeiras interfer'encias em um modo de vida: awes governamentais e a 
• 

desterritorializacio da comunidade 
• 
• 
• 0 bairro de Camburi, desde sua origem (200 anos), estando inserido na estrutura 

• politica e economica da sociedade dominante, ainda que de forma marginal e guardando 

• caracteristicas proprias, sofreu influencias destas estruturas. 
• 
•

A analise pretendida neste trabalho caminha nesta mesma direcao, ela ve o caicara 

• de Camburi no contexto desta sociedade, pois conforme Oliveira (1996) "...e preciso 

entender o tampons enquanto classe, ou seja compreende-lo no contexto da sociedade 

• brasileira em geral." 

• Contudo, a partir da docada de 60, o bairro passa nao apenas a sofrer influencias 
• 
• indiretas deste contexto geral, como tarnbem a sofrer a interferencias diretas do Poder 

Pithlico Federal e Estadual. Contraditoriamente, lancam-se, por um lado, as aches 

• desenvolvimentistas, do outro, as noes conservacionistas, mas today sem estudos e 

• planejamento adequados em seus aspectos fisicos, biolOgicos, economicos e sociais, como 

• as aches promovidas pelo IBRA, 0 Projeto Turis, a construca'o da rodovia BR 101, a 
• 

implantacao do PESM e PNSB. 

No caso de Camburi, seus moradores sofreram um tipo mais sutil de expropriacdo 

• de seu territorio que nao a simples expulsa° de suas terras, em sua maioria os caicaras 

• permanecem no bairro, ainda que ocupando areas menos privilegiadas como as encostas 
• 

ingremes. Porem, sofreram tuna desterritorializaca'o simbolica, pois foram proibidas varias 
• 
• atividades que ocorriam em seu territorio. 

0 territorio tambem é delimitado pelo poder e, desta forma, o Estado o exerceu de 

• forma a cercear o dominio material e simbolico do caicara sobre o seu lugar. Como bem 

• enfatiza Furlan, S. A. (2000.p. 45): 
• 
• 

"Territerio nab é apenas o substrato material, os limites fisicos, o espaco 

• social, em si, mas sim urn campo de forcas e aches politicas (...) Neste 

• campo de forcas considera que as ligaches afetivas e de identidade entre 
• • • • • 
• 
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• • • • • • 
• um gnipo social e seu espaco sao importantes para a genese ou 

• manutencao de um territOrio. Mas o dominio do territerio por um gnipo 

• social se estabelece e se mantem nas relacOes de poder que o definem, ou • 
seja, o territorio caicara pode ser entendido a partir do modo como os • 

• pescadores-agricultores pensam e se apropriam de um espaco, ainda que a 

• partir dos multiplos valores que atribuarn para esse espaco, sejam eles 

• valores materiais ou espirituais. M.as o seu dominio depende das relacoes 

• de poder que historicamente se estabeleceram entre seu modo de vida e • 
outros advindos da sociedade majoritaria" • 

• 
• 
• 6.1.1 Da acao do 1BRA 1 expropriacao das terrasherriterio 
• 
• 

Durante o controverso e tenso periodo de govern° militar, a reforma agraria, pelo 

• menos o que na epoca chamou-se assim, foi considerada uma das prioridades. Para tanto, 

• foi criado em 1964, o IBRA (Institut° Brasileiro de Reforma Agraria, hoje INCRA, 

Institut° Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria), que era subordinado diretamente • 
presidencia da RepUblica. • 

• No entanto, o 1BRA nao realizou nenhum projeto de refonna agraria, mas apenas 

• alguns levantamentos: 

• • "iniciou seus trabalhos fazendo levantarnentos de dados, principalmente • 
• atraves de cadastramento dos imoveis e sua analise. Para tanto montou-se, 

• inclusive, um aparato para processamento das infonnaciies dos mais 

• avancados para a epoca. Foi tao grande o envolvimento com este tipo de 

• atividade que poder-se-ia dizer que os meios tornaram-se os fins." (Pinto, • 
1995 Apud Feliciano, 1999) • • 

• Neste context°, em 1965, o IBRA promoveu no bairro de Camburi a primeira 

• grande interferencia na vida de seus moradores. • A agricultura, que foi a principal atividade do bairro, era realizada rotacao de solos. • • • • • 
• 
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A terra nao tinha para o caicara valor em si mesma, valor monetario, todavia, para ele, a 

terra tinha valor de uso e nao de troca. Sua major preocupacAo era o provimento familiar, a 

producdo e a reproducao de seu modo de vida. Para este fim a terra tern importancia 

fundamental, contudo, trata-se da terra cultivada, na qual ele depositou seu trabalho. 0 que 

the pertencia era o fruto de seu trabalho, nela plantado. E por esta razao que as areas de 

mata densa nab pertenciam a ninguem e a todos ao mesmo tempo. Assim como a praia, o 

mar, a mata era o lugar comunitario, usado se por quern conhecesse seus segredos. A mata 

era trabalho da natureza, como conta este caicara: 

"Nesse matao ai para cima so entrava os filho deste luga, que no tempo 

dos antigo, se conhecia tudo isso. E era nosso, porque nos buscava cipo 

para os cesto, plantas, casca de arvre para reme.dio, is cap, tinha as 

cachoeira. Enter° a moo ve, que ninguem is derruba uma maw rica, uma 

mata que nao era trabalho nosso, era trabalho da natureza e que servia a 

todos" (S. Genesio) 

Este tipo de uso do solo era incompativel corn as imposicties dos tecnicos do IBRA, 

que nab entendiam como poderia haver tanta flexibilidade nas posses: 

"...minha terra, nos nem chamcrva assim, a moca sabe, meu, era onde eu 

tinha minha casa e onde eu fazia minha roca, quando a terra enfraquecia, 

mudava, a mata logo cobria tudo e se depois outro fazia toga la, eu nao 

ligava (Ingles, caicara de Camburi). 

Contudo, os moradores tiveram mesmo que delimitar suas posses e, a partir de 

entao, comecaram a pagar os impostos. 

"... Nos nao entendia... do dia pra noire nos tinha que pages pelo que era 

nosso... mas lei é lei, nos nao desobedece..." (Ingle's). 

Esta interferencia nao teve apenas cunho material e pratico, pois atingiu tambem o 
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campo simbolico da percepcao dos moradores. 

Como nada lhes foi devidamente explicado, um grande medo e muitas davidas 

recaimm sobre a populacao do bairro, criando posteriormente atritos internos, devido a uma 

nova situacao de propriedade, a qual nao estavam habituados. 

Alem do mais, como nao tinham, em geral, dinheiro para pagar os impostos, tinham 

grande medo de perderem seus sitios e nao terem o que fazer, nem para onde ir. Esse medo 

acabou abrindo um espaco para os especuladores imobiliarios, que usavam o artificio de se 

propor a "comprar" as teffas e pagar os impostos e ainda permitir que os caicaras 

continuassem morando nelas, muitos cairam nesta arrnadilha. 

Nesta mesma epoca comecou um process° que seria intensificado na decada 

seguinte (decada de 70 do sec. XX), a especulacao imobiliaria. Comecaram a aparecer os 

"compradores de terra", dois destes grandes compradores de terras no bairro foram 

Francisco Munhoz e Joao Bento, arnbos "adquiriram" grandes extensties de terra iludindo 

os caicaras e fazendo as cercas "andarem". 

Motivados pelo facil acesso pela BR 101 e pelos projetos de incentivo ao turismo, 

os especuladores procuravam terras na regiao para realizarem grandes empreendimentos 

imobiliarios. 

Para adquirir as tenas, que logo seriam muito valorizadas, estas pessoas usaram 

variadas estrategias. Em Camburi, na maioria das vezes, bastava oferecer uma quantia 

irriseria em dinheiro e ter uma boa conversa, pois os caicaras nao tinham a nocAo do quanto 

valiam suas terras e estavam assustados com a possibilidade de perde-las para o govern°, ja 

que muitos nao tinham dinheird para pagar os impostos. 

Entao duas coisas aconteciam: ou o caicara vendia iludido com a promessa de que o 

comprador pagaria os impostos e ele continuaria morando no sitio, ou ele vendia, saia e 

abria um novo sitio, cada vez em lugares mais ingremes. 

"Comecou assim, tinha aqui uma senhora que vendeu seu sitio, todo mundo 

estranho que ela continuava no ..vitio e melhoro de vide', compro mats 

criacho, tinha umas coisas a mais que o resto do povo. Ai muitos acharam 

que era flied _flea rico e venderam tambem". (Fernando). 
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Segundo relatos, esta senhora permaneceu algum tempo como caseira de seu antigo 

sitio, e logo se mudou do bairro. Porem, muitos venderam seus sitios ou parte deles e 

permanecem como caseiros, algumas vezes dos seus antigos sitios. 

Houve tambem, coacao para que os caicaras vendessem suas terras. Para conseguir 

todas as terras que queriam, pois objetivavam grandes empreendimentos turisticos 

imobiliarios, os especuladores compravam um sitio e, por meio de grilo, aumentavam a 

area "comprada", e para forcar os vizinhos atingidos pelo grilo a sairem, usavam por 

exemplo, a artimanha relatada por este caicara: 

"Naquele tempo nos nao conhecia gado, vaca. Enid° des trazia pra ca 

aquele tanto de gado, que ficava solto, andando por ai, entrava nas roca, 

pisava, assustava as crianca, era duro". (Fernando, caicara de Camburi). 

Um caso ilustrativo do problema fundiario no bairro foi o que aconteceu com as 

terras do pai de S. Genesio, um dos principals depoentes desta pesquisa, e que se tomou 

emblematico em Camburi, pois foi uma situacao a que boa parte das pessoas pode vir a ser 

submetida, que foi sofrer uma acao de despejo, ele conta: 

"Eu nasci e me criei aqui, minha mae tambem, minha mae teve 13 filho com 

meu pai Jose Antonio dos Santos, o Ze da Barra, porque morava para co da 

barra. Que acontece, meu pai viveu com minha mae, teve esses 13 filho, ai 

meu pai acho por bem arruma outra mulhe, encosto minha mae. Uma tal de 

Maria Fili.shina, tinha apelido de Maria Paca, se junto com meu pai, o 

tempo passa e ele vira crente da igreja AssembMia de Deus, e para fazer 

parte das cerimonias da igreja tinha que casa, senao era ouvinte, entao 

ele caso com a tal de Maria Paca, com minha mae ele nao era casado, 

era amasiado, tenho te medo dessa palavra, gosto desse negocio de 

junta, para mim tem que casa, por isso easel duas vezes, a primeira nao deu 

certo, depots. casei com uma mere de 7 filho, que estou com ela te 

hoje. Mais ai, meu pai casa com tal, nessa epoca apareceu um grileiro, eu 

nao esta aqui, minha mere foi mora do outro lado do rio, eu fiz a casa para 
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ela, eu morava la, mas meu desfruto era no sill° do meu pai, into, quando 

veio o IBRA cadastra as terras, eu requeri essay terra e paguei os impost°. 

Mas eu fur para Sao Paulo, trabalhei la de caper°, fiquei 6 anos. Nesse 

tempo meu pai vendeu as terra para o Joao Bento, vendeu, mais ndo deu a 

pane ekt minha mae, ele nao Ja16 para o Joclo Bento que tinha duas mulhe. 

Ai a moo ve que o tempo foi passando, ele registra o terreno, quando eu 

cheguei, fiquei sabendo, meu pai me falou que nOs nelo tinha direito porque 

ele nib era casado com minha mae. Do memo jeito, fui para o sitio, morel 

sozinho la un.s. 5, 6 meses ai, botaram fogo na minha casa, destruiram tudo, 

eu lava pescando, era 22 de marco, destruiram tudo, foi o Joao Bento, veio 

falo comigo, dizendo que o sitio era dele. Ele e adevogado dele mesmo, ai 

luta daqui, luta dali, eu num tinha dinheiro, arrumei esses adevogado de 

Ubatuba, primeiro foi o Dr. Nell°, depois foi Joaquim Barbosa, mais nab 

tinha dinheiro para da para eles , abandonaram e o Jodo Bento ncio, ai o 

Dr. Joaquim Barbosa me chamou em Ubatuba e disse "S. Genesi°, o senhor 

perdeu a cause". Nos recorreu, depois de 2 anos ele disse de novo 

"perdeu", depois que minha mae morreu ele veio mesmo em cima de mim. 

Fui atras de adevogado. Mais nestas historic, o Jodo Bento falava que eu 

nab era filho do Ze da Barra, ja que niio constava o nome dele. Teve muita 

complicacdo. Quando a polkia veio aqui, o oficial de justice, eu nab tinha 

para onde ir, ai o povo me ajudti, veio todo mundo, Tido deixo a policia me 

acha e desmanchcr minha casa, depois de.smancharam, so fico a do 

delegado, a case de farinha e a case do Fabi. Nab to definido ainda , to 

coin 32 anos essa historia. 

A moo ve, o que e o caiora. Eu ntio me conformo, isso na" o" é terra 

tomhada, terra do govern() e como pode ser isso, como é que ele é dono e 

pode dii um despejo para um caicara nascido e criado na terra. Se a terra 

era do govern° se é reserva, se eu tivesse chegado depois, mais o! Eu 

tenho 73 anos! 

0 Brasil e um pals abencoado, nay.) tem guerra, terremoto, mais so que a lei 

no Brasil, e pare quem tem o Real. Ele comprou naquele tempo por wna 
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mixaria, 2 mirreis, para classe baixa nada!" (S. Genesio) 

Segundo Mansano (1999, p. 121), : 

"0 fato de se falar em coercao nao implica num querer atribuir 

ingenuidade aos caicaras, afirrnando terem eies vendido porque foram 

coagidos. Venderam porque quiseram, mas este `querer' foi acompanhado 

por graus diferentes de `dever-queree, pois muitas vezes chegaram a ser 

coagidos e enganados. Ao mesmo tempo, o governo federal lancava uma 

verdadeira campanha de `redencao da regiao pelo turismo', colocando nos 

jomais daquela epoca artigos falando das vantagens do turismo e o quanto 

elas estariam diretamente relacionadas a melhoria das condicoes de vida 

das populacoes caicaras." 

Apos a implantacao do Miele° Picinguaba - PESM82, este processo especulativo foi 

freado, porem a maioria das atividades dos moradores foi proibida, e muitas areas nos sitios 

ficaram sem uso. 0 caicara passou a destinar usos diferenciados a estes espacos em seus 

sitios. 

Houve um novo tipo de expropriacao das terms, uma vez que a criacao do Parque 

inviabilizou a constituicAo de grandes empreendimentos turisticos imobiliarios, de fato 

freou a acao dos especuladores Porem, como a maioria das atividades caicara 

tomou-se ilegal, estes se adaptaram cada vez mais ao tempo do turismo, e para o turista 

que ele passa a vender suas terras. Contudo, nesta fase, em geral, ele nap se vende o sitio 

inteiro, e sim parte dele ou ainda, apenas a casa. 

A organizacao espacial dos sitios muda e, quando se consegue construir 

clandestinamente uma casa, esta ja nao tem o espaco do quintal, tao importante para as 

mulheres, alem disso, uma casa pode ser vendida a um turista. Casas de farinha, quando 

eram desativadas devido impossibilidade do cultivo da mandioca, tambem eram vendidas 

e transformou-se em casas de segunda rcsidencia de pessoas de fora. A casa de um filho 

que foi morar na cidade, muitas vezes vendida ou a mae vende o sitio e vai morar com um 

82 	 - A discussao acerca da implantacao do NUcleo Picinguaba feita no capitulo 6.4. 
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filho. Os vizinhos nao sao mais os membros da familia e, de uma forma ou de outra, o 

caicara acaba virando caseiro de quem vem de fora. 

Todo esse processo de compra e venda, principalmente quando se trata apenas da 

casa no quintal de urn caicara, é em geral, informal, sao negociacoes "de boca", sem nada 

escrito. Poucos sao os casos corn urn minimo de organizacao documental, porque poucos 

tambem sao os que ainda tem os documentos de posse feitos pelo IBRA em 1965. Contudo, 

a palavra dada, esti dada e é respeitada pelo caicara, que no tempo dos antigos, vivia regido 

pelo direito costumeiro. Um caso claro disto é relatado por este morador: 

"Esta corn bem uns 20 anos que eu vendi parte do meu sitio para dois sumo, 

era um canal, nos fez tudo direitinho no papel, ele pagou e foi embora, disse 

que ntio is faze nada corn as terra, so queria que ficasse anssim esse mattio 

do jeito que tava, e to to hoje. Eu podia ter dito para os moo que veio aqui 

de novo, do governo, que tudo era meu, eles nunca mais apareceram... mas 

eu sabia que nao era mais, num is menti. "(S. Carmo) 

Outra conseqiiencia da expropriacao das terras caicaras é a aglutinacao das casas, 

pois nos espacos onde apenas existia um sitio passa a haver dezenas de casas. E a 

fragmentacao indireta do territerio corn o surgimento de espacos como a "favela", que era 

urn antigo sitio caicara, pertencente ao S. Benedito (descendente dos Basilio e dos 

Conceicao), que foi sendo subdividido por seus filhos e netos, para que estes construissem 

suas casas. Isto ocorreu uma vez que eles nao poderiam abrir uma area nova, devido ao 

"meio ambiente", e tambem subdividido pela venda para pessoas de fora, pois a venda 

informal da posse para os turistas passou a ser uma das poucas fontes de renda do bairro, o 

que vem aumentado muito, sobretudo nos ultimos quatro anos. 

0 aumento da venda de posses no Camburi é consequencia da expropriacao 

territorial e cultural de seus moradores, visto que ele estando proibido de exercer suas 

atividades de provimento tradicionais, tem que buscar emprego fora do bairro, na zona 

urbana. Entretanto, estando mal ou nao qualificado, dificilmente consegue emprego, ou 

quando muito é mal remunerado. Sendo assim, sua itnica forma de obtencao de dinheiro é 

por meio do turista que compra urn "pedacinho tie chtio" do caicara e corn muita sorte este 
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ainda vira caseiro do novo "dono" desse chao. 

Mem do mais, a expropriacao do territorio caicara, principalmente pelos ".flore.slar' 

chega a ser contraproducente, pois quando o poder piiblico se omite de resolver os 

problemas dos populacoes tradicionais moradoras de unidades de conservacao, ele 

"impede" o desmatamento, mas cria outros problemas ambientais. Entre estes problemas 

esti a contaminacao dos rios e nascentes pelas populacties que antes moravam dispersas, e 

hoje se encontram amontoadas em uma ribanceira, como ocorre em Camburi, pois na'o 

apenas o turista que suja as Aguas, mas tambem o caicara, nessa nova territorialidade a que 

foi submetido. 

6.1. 1. 2. A Acao Discriminatoria 

Em meados de 1996, a Fundacao Itesp (Fundacao Instituto de Terms do Estado de 

Sao Paulo "Jose Gomes da Silva") iniciou um levantamento fundiario em Camburi, com o 

objetivo de recolher dados para posterior acao discriminatoria movida pelo Estado. 

A acao discriminatoria insere-se em um contexto no qual, diante de pedidos de 

indenizacties milionarias, em areas de unidades de conservacao do Estado de Sao Paulo, 

por parte de grandes "proprietarios" e devido a grande confusa'o de titulos que se 

sobrepunharn, quando na verdade tratava-se de terras devolutas. 0 governo do Estado, na 

figura da Procuradoria Geral do Estado, decidiu proceder entao, discriminacao destas 

terras, ou seja, chamar todos os ocupantes e supostos proprietarios para provarem suas 

afirmacoes, ou originalidade de seus documentos, caso contrario, o govern() arrecada como 

suas as terras, as chamadas terras devolutas. 

Para tanto, foram firmados convenios e parcerias, como o estabelecido entre a 

prefeitura de Ubatuba e o ITESP, que visava, por meio de uma conjugacao de esforcos e 

recursos materiais e humanos, a discriminacao de terras devolutas situadas em Ubatuba, o 

que facilitaria o trabalho de regularizacao fundiaria do municipio, que arrecadaria assim, 

mais impostos. 

0 diploma legal que rege o procedimento das noes discriminatorias e a Lei 6.383 

de 07 de dezembro de 1976, que diz que cabe ao Estado seu pedido e que nesta acao deve 
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proceder-se a duas fases. A primeira, visando dotar o Estado de documentos que 

comprovem que as terras em questa° sao devolutas. E a Segunda, de composicao amigavel 

corn os "possuidores" das terras devolutas, caso eles existam. 

Em Camburi, a maioria dos moradores colaborou corn os tecnicos, que chamavam 

"mocos do governo", visto que tinham medo de estarem infringindo as leis e depois serem 

penalizados corn a perda de suas terras. Contudo, nunca deixaram de mostrar sua 

indignacao por terem que provar que estavam ali ha quase 200 anos. Alguns se recusaram a 

dar quaisquer informacoes, revelando grande desconfianca e desanimo nas noes 

governamentais, fruto do processo historic° do bairro em seus conflitos com o poder 

public°. 

Apos os levantamentos, que consistiam em medir e mapear as glebas 83 , recolher 

documentos pessoais e acerca das terras, os tecnicos do ITESP, concluiram que as terras do 

bairro eram realmente devolutas. Ninguem, morador tradicional ou pessoa de fora que 

comprou posse dos primeiros, possuia uma sucessao de documentos que remontassem as 

sesmarias, legitimando assim, a propriedade. 

0 titulo de sesmaria é uma das chaves para estudar a propriedade no Brasil, segundo 

Ligia °seri° Silva, que em 1996 publicou livro sobre o terra, a sesmaria é a transposicao de 

urn instituto juridic° existente em Portugal. A sesmaria é o titulo initial a que se deve 

originar grande parte das propriedades no Brasil. 

No caso de Camburi, como uma antiga fazenda escravocrata de cana-de-aciicar, 

provavelmente esta foi concedida em nome do Rei de Portugal pelo Donatario da Capitania 

Vicentina como sesmaria a Manoel de Oliveira Santos ou a quem o tenha antecedido como 

proprietario da Fazenda Cambory, pois estas so eram concedidas a homens de posses que 

podiam ter escravos para produzirem dentro do sistema colonial. Porem, como ja 

mencionado anteriorrnente, a fazenda foi abandonada e ocupada posteriormente, pelos 

escravos fugidos fundadores do bairro rural de Camburi. Sendo assim, é praticamente 

impossivel existir atualmente um titulo autentico de propriedade neste local. 

Quanto a regularizacao fundiaria promovida pelo IBRA, ela tambem nao remete a 

direito de propriedade, pcis se tratou de regularizacao de "posse", e nao de propriedade. 

83  Gleba foi a denominacao dada pelos tecnicos do ITESP aos sitios caicaras. 
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Sendo assim, o 1tesp forneceu Procuradoria Geral do Estado os documentos e 

inforrnacoes necessarias para o andamento da acao discriminatoria, em um memorial 

descritivo, no qual contem: 

• Perimetro com as caracteristicas e confinancias (doc. n.°. 01). 

• Rol das ocupaceies conhecidas e indicacao do registro da transcricAo ou matricula das 

propriedades (doe. n.°. 02). 

• Esboco circunstanciais da gleba a ser discriminada  em seu levantamento atraves de 

carta planialtimetrica do IGC (Institut° de Geografia e Cartografia), escala 1: 10 000, 

"Over Lay" (doc. n.°. 03). 

• Cadeia sucess6ria dos imoveis (doc. n.°. 04). 

Tanto no document° n.°. 02 — "Rol das ocupacties" (que foi incluso na citacao 

entregue aos moradores), quanta no n.°. 03 - "Over Lay" 134, pode-se ver que existe um 

certo equilibrio, em numero, entre ocupacao declarada de caicaras e de pessoas de fora. 

Contudo, nas glebas de caicaras existem varias casas tambem ocupadas por caicaras, 

geralmente membros da mesma familia e, em cada ocupacao de pessoa de fora, existe um 

caseiro com sua familia carcara. 

Outro fato importante a ser observado no "Over Lay" do bairro, document° n.°. 03, 

que as maiores areas, assim como as mais valorizadas, as que sao a beira mar, pertencem 

a pessoas de fora, sendo que os maiores "propriedrios" sa'o o Sr. Joao Bent° de Carvalho e 

• Sr. Francisco Munhoz ou suas respectivas empresas. E sao corn estas pessoas que os 

litigios de terras ocorrem e ocorreram na hist6ria do bairro. 

Depois que todas essas informacoes foram levantadas e materiais produzidos, nao 

houve retomo algtun dos tecnicos do Itesp ou de funcionarios da prefeitura de Ubatuba, no 

sentido de informar aos moradores, acerca dos procedimerrtos que se seguiriam. Por esta 

razao, a etapa seguinte, a citacao dos ocupantes, causou tantos transtomos e surpresas. 

Esta etapa de citacao dos ocupantes, moradores e pessoas de fora que declaram 

possuir aquelas tenas, serviria para que estes fossem acompanhados de seus respectivos 

advogados, e apresentassem defesa, quando a audiencia fosse marcada. 

84 Nao foi fornecido acesso aos documentos n.°. 01 e n.°. 04 para esta pesquisa 
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ROL DE OCUPANTES: 

Gleba NO. 1 Manuel dos Santos 
GlebaNO. 2 Idolino Valentim da Cruz 
GlebaNO. 3 Fernando Soares 
Gleba NO. 4 Antonio Marinho da Silva Filho 
Gleba NO. 5 Sergio Dutra 
Gleba NO. 6 Dorival Dino 
Gleba NO. 7 Carlos Alfredo Rodrigues 
Gleba NO. 8 Manuel Martinez Touceda. 
Gleba NO. 9 Antonio NIarinho da Silva Filho 
Gleba NO. 10 Antonio da Conceicao 
Gleba NO. 11 Wilson Roberto de Almeida 
Gleba NO. 12 Isaias Soares 
GlebaNO. 13 Henry Iken 
Gleba NO. 14 Jose Agostinho 
GlebaNO. 15 Kati Mari Karuman 
GlebaNO. 16 Maria Cristina Zaba 
Gleba NO. 17 Ocupante no localizado 
Gleba NO. 18 Marcos Menghini 
Gleba NO. 19 Isaias Soares 
Gleba NO. 20 Ocupante nao localizado 
GlebaNO. 21 Simoni Brawl in Krus 
Gleba NO. 22 Connell S. K. Chow 
Gleba NO. 23 Isaias Soares 
GlebaNO. 24 Jonpeter Germano Glaeser 
Gleba NO. 25 Ocupante nao localizado 
Gleba NO. 26 Carmo Firmino Soares 
Gleba NO. 27 Afro Comercial Ype Ltda. 
Gleba NO. 28 Maria da Conceicao de Abreu 
Gleba NO. 29 Euclides Lficio 
Gleba NO. 30 Ocupante nao localizado 
Gleba NO. 31 Otacilio Zinato 
GlebaNO. 32 Altino Maciel Leite 
GlebaNO. 33 Josias Alves 
Gleba NO. 34 Darcy Freitas Neves 
Gleba NO. 35 Mauricio Goncalves Nogueira Laredo 
Gleba NO. 36 Andra Luiz da Conceicao 
Gleba NO. 37 Adrian° Elias Filho 
GlebaNO. 38 Angela Maria Azevedo 
Gleba NO. 39 Celina Correa dos Santos 
GlebaNO. 40 Trindade Desenvolvimento Territorial 
GlebaNO. 41 Genesi° dos Santos 
Gleba NO. 42 Juraci de Oliveira Santiago 
Gleba NO. 43 Fabio Tomaidis de Andrade Luz 
Gleba NO. 44 Jairo Xavier 
Gleba NO. 45 Tomas de Carle Gottheiner 
GlebaNO. 46 Ocupante nao localizado 
Gleba NO. 47 
Gleba NO. 48 Marcio da Costa Gomes 
GlebaNO. 49 Maria Verginia dos Santos 
Gleba NO. 50 	 . 
GlebaNO. 51 Igreja Evangelica Assembleia de Deus 
GlebaNO. 52 Mitra Diocesana de Santos 
GlebaNO. 53 Joao Bento de Carvalho 
GlebaNO. 54 Minoru Masaoka 
Gleba NO. 55 Isaias Soares 
GlebaNO. 56 Marina Lopos Sabara 
Gleba NO. 57 Governo do Estado de Sao Paulo 
GlebaNO. 58 Prefeitura Municipal de Ubatnba 
GlebaNO. 59 Prefeitura Municipal de trbatuba 
GlebaNO. 60 Georgina de Socorro Oliveira 
Gleba NO. 61 Ocupante nao localizado 
GlebaNO. 62 Elias do Rosario 
GlebaNO. 63 Silvia Apeerecida de Carvalho 
GlebaNO. 64 Alice Lad° dos Santos 
GlebaNO. 65 Celina Correa dos Santos 
Gleba NO. 66 Ocupante nao localizado 
Gleba NO. 67 Ocupante nao localizado 
Gleba NO. 68 Ocupante nao localizado 
Gleba NO. 69 Tania Retina Menezes saraiva Michel 
Gleba NO. 70 Ago Comercial Ype Ltda. 
Gleba NO. 7 1Espolio de Francisco Munhoz Filho 
Gleba NO. 72 Espolio de Francisco Munhoz Filho 
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Um oficial de justica visitou o bairro distribuindo as citacoes aos "ocupantes", sem 

dar maiores inforrnacees. Este fato provocou uma movimentacao muito grande no bairro. 

Os moradores transtomados, sem saber o que fazer com aqueles papels, que poucos sabiam 

ler ou tinham discemimento juridic° para avaliar o que estava ocorrendo85. 

Esclarecido o que deveria ser feito, a grande questa° dos caicaras de Camburi era: 

"Que advogado?" Se mal tinham dinheiro para o sustento. Uma altemativa encontrada foi a 

contratacao dos advogados da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Ubatuba, que 

prestam servicos para populacdo de baixa renda (ate 2 salarios minimos), remunerados pelo 

Estado. 

Porem, nem todos procederam assim, a desconfianca da populacao, mesmo daqueles 

que procuraram a OAB , ainda hoje esta presente. Eles tido entendiam como um advogado 

contratado pelo Estado, os defenderia do proprio Estado: 

"0 governo num e bobo, ja faz essas coisa anssim pra nos nao te como se 

defende, onde se viu isso? Voismice acha que o Estado vai pager pra um 

adevogado ganha dele? Num val.! Alas, nos num tem dinheiro pra contrata 

um adevogado de verdade, bom, que esses ai trabalha tudo pros grande." 

caicara de camburi) 

"Eles too querendo tira a gente daqui de um jeito ou de outro, uma vez 

proibe de planter, de construi, agora tao achando os meio de tirci a gente 

daqui, ai vem os alemao86, porque quem que vai paga adevogado descente 

para prova que tamo aqui ha 200 anos? Por isso que eu acho que no 

fund° eu sou P787.mesmo, radical, por mim a gente fazia uma greve, 

fechava a BR, num deixava ninguem pas.sci ate re.solve o problema, chamava 

a televisao, essas wiser." (Moises, caicara de Camburi) 

85 Dias apos a vinda do oficial de justica ao baiffo, fui para la fazer campo, para alguns caicaras o conteUdo 
da citacAo, que consistia em linguagem hermetica, que a um leigo em direito, deixava muitas davidas. 
Contudo, procurei os advogados da ANSUR (AssociacAo Nacional do Solo Urbano) em Ubatuba, estes me 
esclareceram todo o processo e pude voltar ao bairro com as informacoes que os moradores necessitavam. 
" Moises refere-se ideia que os caicaras de Camburi incorporaram, sabre a venda do bairro aos alernaes, 
devido as noticias do convenio Brasil/Alemanha, feito pela Secretaria de Meio ambiente do Estado de SAo 
Paulo e que financiou varias atividades do NUcleo Picinguaba nos Ultimos 4 anos. 

Alusao ao partido politico PT, Partido dos Trabalhadores. 
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0 medo, a indignacao dos caicaras do bairro, no entanto, serviu para agrega-los. 

Tanto que, os que procuraram a OAB foram juntos ate la, e dias depois eles fizeram uma 

pequena manifestacao em frente ao forum de Ubatuba. Houve, a partir deste episOdio, uma 

grande movimentacao da Associacao de Moradores, numa tentativa de reorganizacao, que 

rendeu frutos, como o mutirao para arrumar a estrada que da acesso ao bairro; a 

reivindicacao pela coleta semanal de lixo, que foi atendida; o transporte escolar para as 

criancas que estudam fora (as que estao alem da 53 serie do 1° grau); o pedido de energia 

eletrica, ainda nao atendido e a tentativa de instalacao do camping da Associacao. 

A acao discriminatoria encontra-se ainda hoje em andamento, pois 6 um processo 

demorado que deve arrastar-se pelos proximos 20 anos. Os caicaras de Camburi, ja 

acostumados aos sobressaltos fiequentes, aguardam uma decisao sobre o assunto e temem 

que a qualquer momento "os alemaes cheguem e os tirem de la." 

6.2. 0 projeto turis 

Atrelado ao ideal desenvolvimentista do Poder Pablie° (govern° Federal e 

Estadual) nas decadas de 60 e 70, surge o projeto Turis. 

Ligado diretamente construed° da BR 101, ja que a Rodovia estava sendo 

construida a beira mar, o projeto Turis foi elaborado em 1973, pela EMBRATUR e 

Ministerio do Comercio e IndUstria, visando o desenvolvimento turistico do litoral norte 

paulista e sul fluminense. 

Neste projeto ficava clara, a redencao das areas citadas ao turismo. Segundo o 

projeto tratavam-se de regiOes atrasadas: 

"...de uma potencialidade agricola relativa, isto 6, onde a economia 

agricola se caracteriza por ser basicamente de subsistencia... a atividade 

rural 6 ate hoje, o element° essencial da economia regional, mas que todas 

as areas que margeiam o litoral da Rio-Santos, afastadas ou nao do mar, 

dotadas ou nao de praias, sao areas potencialmente turisticas... Cada palmo 
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de estrada conseguiria medir urn novo indice de desenvolvimento 

potencial..." (projeto turfs, p. 3-4, apud Mansano,1999) 

Durante algum tempo o trecho da BR 101 entre Ubatuba e Paraty, ficou conhecido 

como Rodovia da Redenedo. Contudo, o que aconteceu, foi a vinda de urn turismo 

desordenado e de muitos especuladores imobitiarios, laths o projeto apenas "divulgou" a 

regiao, nunca forneceu qualquer infra-estrutura ou acao efetiva e pratica que viabilizasse a 

absoredo do contingente turistico que a regido passou a receber. 

6.3. A construcao da BR 101 

A construed° desta rodovia aparece no bojo das noes desenvolvimentistas, das 

obras faraonicas que se alastraram por todo o pals durante o governo de Jucelino 

Kubistschek (1956-1961) e, posteriormente (apes o golpe militar de 1964), retomadas por 

Castelo Branco (1964 - 1967) e seus sucessores. 

Grandes mudancas aconteciam em todo o pais, como a consolidaeao do predominio 

da populacdo urbana sobre a rural; grandes obras para proclueao de energia eletrica; a 

crescente industriatizaeao; projetos de "colonizaeao"; implantaeao de um amplo piano 

rodoviario. 

A BR 101, a Rio-Santos como ficou mais conhecida, foi autorizada no ano de 1967 

e concluida em 1975. Concebida para atender as necessidades de escoamento da producao e 

das relaelies estabelecidas entre dois grandes pOlos economicos do pais, Sao Paulo e Rio de 

Janeiro (passando por alguns portos) e facilitadora do turismo na regiao. 

0 trecho que passa pelo bairro de Camburi s6 foi concluido por volta de 1975. 

Durante os anos em que as obras estenderam-se, houve um fluxo migratorio para a regiao 

(litoral none paulista e sul fluminense). As pessoas eram atraidas pelos empregos gerados 

na construcao e pela possibilidade de fixarem-se em terra ainda "desocupada". 

Em Camburi, a maior parte destas pessoas foi embora, entretanto algumas 

perrnanecem ainda hoje no bairro, como o S. Paraiba: 
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"Eu vim, modo de que, um amigo disse que aqui tinha emprego. Ai, fill 

fieando e to aqui ate hoje, vendendo os bolos que minha senhora faz." 

Porem, nAo s6 trabalhadores "sem terra"88 foram atraidos pela Rio-Santos. Antes de 

qualquer acao efetiva, no sentido de andamento das obras, quando ela estava sendo 

planejada. A perspectiva de exploracao da bela e "isolada" regiAo do litoral norte paulista (e 

sul fluminense) agucou os interesses de especuladores imobiliarios, que queriam garantir as 

terras que logo seriam muito valorizadas para fins turisticos. Para tal, era necessario 

"adquiri-las" das populacOes que as habitavam, em geral, ha seculos. No Camburi, 

efetivamente, boa parte das terras foi vendida a estes grandes especuladores ou a turistas 

que queriam montar suas casas de veraneio89. 

Essa obra feita sem estudo e planejamento adequados, "cortou" o bairro de 

Camburi, assim como quase todos os outros do municipio de Ubatuba, dividindo-os em 

duas panes, interferindo em sua territorialidade9° e sociabilidade. 

Nestes bairros, ja existia a divisAo entre praia e sertAo. Porem, essa divisdo 

territorial era bastante subjetiva e de caminhos tortuosos. Com  o advento da rodovia, esta 

passou a ser a linha (reta) limite entre a praia e o sertao, dividindo populacoes, interferindo 

em suas vidas, no uso de seus proprios territorios. 

No Camburi, a rodovia tambem e tuna linha demarcateria, alem da qual passou-se a 

ir cada vez menos, pois havia (e ha) poucas familias morando, no que presentemente 

conhecido como "lado de cima da estrada". Devido ao reduzido povoamento estrada acima 

(em relacdo pmia) quase tido se fala em "sertAo" no Camburi. Contudo, isso ndo quer 

dizer que a rodovia em nada interferiu na vida dos moradores. 0 bairro foi fragmentado 

direta e indiretamente, houve alteracoes na relacAo que os moradores desenvolviam em seu 

territorio. 

E se no baino quase ndo se fala da divisAo Praia-SertAo, fala-se muito da divisdo 

entre praia e favela, que urn outro tipo de fragmentacAo do territerio, que aconteceu 

88 Aqui nao nenhuma alusao ao movimento organizado MST, tratam-se apenas de pessoas desprovidas de 
terra e que buscavarn alternativas de sobrevivencia 
" As questoes referentes a venda das terras encontram-se no capitulo 6.1.1. 
" A discussao acerca da territorialidade e do territorio de Camburi estao no capitulo 5.3. 
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devido a influencia que passou a ser exercida "pelos de fore e conseguiu incorporar um 

termo urban, na fala cotidiana dos moradores do bairro rural de Camburi. 

A construcao da Rodovia Rio Santos facilitou e induziu que as relacoes passassem a 

estabelecerem-se por meio dela. Abandonaram-se as trilhas tortuosas que passavam pelos 

sitios amigos, ou o encontro na praia para o comercio e transporte por canoa ate outras 

praias ou a Ubatuba, como lembra este caicara: 

"Naquele tempo, daqui a Ubatuba era um dia de viagem. Sala daqui 5li da 

manha para chega 511 da tarde em Ubatuba, a pe, pega urn canto de praia, 

subi morro , desce, pega outro canto de praia ate sal em Ubatuba, eu vo to 

cita as praia: Camburi, praia Brava do C:amburi, Praia da Fazenda toda, 

pegava o Ubatumirim, batia aquela praia toda, saia no canto do Puruba , 

subia morro, .saia na praia do Meio, depois Praia do Leo, caia no 

Promirim, saia no Felix, subia o morro , saia no canto da praia da 

Itamambuca, saia na Praia do Alto, passava, saia no Canto da Barra Seca, 

saia no Perequeacu , para enteio sai na Barra dos pescadores para entao 

faze o seu trabalho, ficava em Ubatuba e no outro dia voltva, que chovia, 

que ventasse , tinha que volta. Se nil° fizesse anssim, tinha que viajci de 

canoa, que levava 12h, 6h para it e 611 para volta, 4 home remand°, mail 

quando o tempo estava ruim, nab dava. As pessoa tinha anssim uma alegria 

, urn compromisso suave que 100 tem hoje. Entao, a moo' ve que agora tern 

estrada, numa parte o progresso ajudO e em parte destruiu..." (S. Genesio) 

A praia foi deixando de ser urn lugar de sociabilidade como bem coloca Setti 

"Na verdade a praia foi , outrora, como sugere Ary Franca (1951:44), o 

centro de 'articulacao corn o mundo exterior'; o ponto de concentracao das 

informacoes; atividade pesqueira, como a saida e chegada das canoas; a 

manutencao dos apetrechos; a conservacdo das redes, que exigiam longas e 

pacientes horas; tudo se fazia na praia, dentro e fora dos ranchos de pesca". 
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A BR tornou-se um referencial tao marcante, que sempre lembrada em qualquer 

• conversa. 0 ponto de onibus, o proprio onibus ou o terminal da empresa Costamar91, 

• passam a ser pontos de encontro ocasional, o que fica claro na fala deste morador: • • 
•

... gente chega na BR e pronto, vai pra cidade, vai pra Paraty, trindade e 16 

• .sempre a gente encontra alguem no ponto da BR ou na Costamar, 

• troca uma prosa, sabe como ne?." (Moises, caicara de Camburi) • • 
tambem por esta rodovia que chega o turista92. 0 acesso facilitado possibilitou a • 

• vinda de um crescente contingente de turistas que querem descobrir o "selvagem litoral 

• paulista". Deste contato crescente advem uma nova fragmentacao do territorio. 

• Alem dos impactos sOcio-culturais causados pela Rodovia, ha tambem impactos 

• ambientais. As obras feitas apressadamente, sem estudos e planejamento adequados, • 
destruiram vegetacao, implodiram rochas, mataram animais, cortaram morros, alteraram • 

• drenagens. Tudo isso causou muitos e diferentes estragos nas margens ao longo da rodovia, 

• dentre os quais, um dos mais visiveis o represamento de drenagens, que pode ser visto em 

• quase todo o trecho que corta o municipio de Ubatuba. 

• No caso de Camburi, que se localiza numa encosta ingreme, o corte para instalacao • 
•

da estrada, causou varios problemas de instabilidade dos terrenos e alterou drenagens, 

• causando problemas de assoreamento em alguns rios, inclusive no principal do bairro, o rio 

• Camburi, que 	 seu nome ao bairro, mais conhecido pelos caicaras como Rio da Barra. 

• Mesmo em escalas distintas, nitida a diferenca que pode ser observada comparando-se • fotos aireas n.° 01 e n.° 02 (1962 - 1: 25 000 e 1978 - 1: 8 000), que sao respectivamente • 
• antes e depois da construcao da rodovia BR 101. Na foto n.° 02 e possivel observar o corte 

• da rodovia e a interrupcao das drenagens, os deslizamentos de terra nas margens desta, que 

• provavelmente com a diminuicao do fluxo de agua dos rios, desencadeou os processos de 

• assoreamento nestes, principalmente no estuario do Rio da Barra. Segundo os moradores • 
mais antigos este rio era, antes da BR, navegavel (por pequenas embarcacfies), hoje seu • • 

• 91 Costamar e a empresa que realiza o transporte rodoviario no municipio de Ubatuba 

•
92 As questOes referentes ao turismo estAo no capitulo 5.5.5. 
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fundo raso e cheio de areia nao permite navegacao nem por canoas, como conta um dos 

moradores mais antigos do bairro: 

"o Rio da barra, era um rio rico, era peixe que ia do rio para o mar e do 

mar para o rio, quando a onda do mar esta muito forte, que nil() dava para 

pescado sai para pesca de canoa, os caioras fazia pesca no Rio da Barra, 

e nil.° era peixinho pequeno, era pare grande, todo tipo de peixe, o Rio da 

Barra era rico para toda e.specie de peixe. Agora a moo hoje ncio tem 

mais nesse rio, por que? Porque veio a Rio Santos, foi cortando a Serra e 

todo esse areido desceu para os rio e foi fazendo um aterro onde era a 

criactio dos peixe.s. Hoje nem canoa entra, entrava barco a motor para lira 

ostra do rio, hoje a moo passa de sapato e meia no pe, que e aqui na boo 

da barra e naquele tempo nos para passel, tirava a roupa, arrumava na 

cinta, punha na cabeo e atravessava de anado e vestia a roupa do outro 

lado. o progresso! Hoje nos sai daqui 7h3O sobe ate a estrada, vai pra 

Ubatuba e 12h00 jci estci de volta, mais anssim, melhorou numa parte e 

piorou noutra." 

Os problemas para o bairro, em relacao as drenagens interrompidas, nao sao 

maiores, porque ha agua em abundancia em Camburi e ainda rtao existem estudos que 

comprovem que a diminuicao do fluxo d'agua no rio principal, que desemboca no mar, 

tenha contribuido para a escassez de peixes na baia de Camburi. 
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 Aerofoto Natividade - 1962 - Regiao 07 
Foto aerea 8003 - Escala 1: 25 000 

Institute Agrontimico - Sec. da Agricultura do Estado de Sao Paulo 

FOTO AEREA N.° 01 •
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  •  Terra foto - 1978 

Foto aerea F - 72- 644 	 Escala 1: 8 000 
Institut° Agronennico - Sec. da Agricultura do Estado de Sao Paulo 

FOTO AEREA N.° 02 
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6.4. A criacao do PESM - Nticleo Picinguaba 

Depois de um periodo de 1960 a 1975, cujas awes do Poder Public() tiveram cunho 

eminentemente "desenvolvimentista", seguiu-se uma tendencia "conservacionista". 

Corn o objetivo especifico de preservar os remanescentes de Mata Atlantica e 

ecossistemas associados, no Estado de SAo Paulo e corn objetivos suplementares de 

fornecer a populacao do Estado uma grande area de lazer, educacao ambiental e pesquisa 

cientifica, foi criado pelo Decreto 10.251, em 1977, o Parque Estadual da Serra do Mar, 

cujos limites foram alterados pelo Decreto 13.313, em 1979, devido a incorporacAo da area 

de 8.000 hectares, denominado Nude° Picinguaba. 

A criacAo desta grande unidade de conservacab (agora corn 310.000 ha), nAo contou 

corn estudos adequados dos aspectos fisicos, biolegicos, e muito menos socials e culturais, 

para determinacAo de seus limites e funcoes.1-louve a simples transposicao do modelo de 

parques norte-americanos para nosso pais. Em momento algum foi levada em consideracAo 

a especificidade do Brasil e das regides que o Parque abrangeria. 

Principalmente no que diz respeito a incorporacao do Nixie° Picinguaba ao Parque 

Estadual da Serra do Mar, o assunto é controverso, pois um dos argumentos utilizados para 

sua criacao foi o da existencia de "populacoes tradicionais", de uma "cultura caicara" que 

deveria ser incentivada e preservada. Essa medida aconteceu devido a pressao realizada por 

urn grupo de tecnicos da SUDELPA (Superintendencia de Desenvolvimento do Litoral 

Paulista), que durante a decada de 70 atuou na regiao (litoral norte paulista), ficando 

conhecido como o "grupo da terra". Como trabalhavam corn a questdo fimdiaria, a 

intenclo destes tecnicos era conter a especulacAo imobiliaria, já acentuada naquela epoca, 

devido ao acesso facilitado pela construcao da Rodovia BR 101, e garantir a perrnanancia 

das populacoes em suas ten-as. 

Entretanto, as coisas nAo aconteceram como o "grupo da ten -a" esperava. A 

especulacao imobiliaria diminuiu, mas estando estas populacoes numa Unidade de 

Conservacao do tipo Parque Estadual, uma categoria de use indireto e restritivo, suas vidas 

foram amplamente alteradas. 

0 regulamento dos parques estaduais paulistas, aprovado pelo Decreto 25.341 de 
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04/01/86 (em anexo), bastante restritivo. Nele, por meio de seus artigos 03, 04, 08, 09, 

10,11, 13,14, 16, 27 e 38, fica clara a proibicao coleta de qualquer produto ou esp6cime 

vegetal na mata (frutos, sementes, raizes, plantas, madeiras), caca, bem como ao plantio 

de qualquer especie vegetal, principalmente exotica ao ecossistema, A pratica de queimadas, 

realizacao de quaisquer obras de construcao civil, bem como a exist8ncia de moradias ou 

criacao de animals. Ou seja, tudo que 6 necessario reproducao do modo de vida caicara. 

Diante dos itens deste regulamento, os moradores do PESM, mesmo sua 

permanencia na Area sendo anterior ao Parque, passaram a viver na ilegalidade. 

Tendo um modo de vida diferenciado daqueles que estabeleceram o regulamento 

dos parques estaduais paulistas, a populacao de Camburi, assim como muita.s outras, foram 

surpreendidas com proibiciies de praticas comuns no seu dia-a-dia. 

As atividades agricolas, as mais importantes para o bairro, foram as mais afetadas. 

0 tipo de agricultura realizado em Cainburi ha quase 200 anos, infringia varios artigos do 

referido regulamento. 

Outras atividades, como a extracao de produtos da floresta, como cipos, frutas, 

madeiras, plantas em geral e a caca de animais silvestres, tambem foram terminantemente 

proibidas. Contudo, estes sao facilmente burlados, enquanto que as rocas sao formas 

visiveis de territorializacao, sao demonstfacties concretas, no espaco, de sua cultura, bem 

como sua casa, que tambem ilegal, 

No Nude° Picinguaba as construcoes93 que ja existiam deveriam permanecer 

inalteradas, pois faziam (e fazem) parte do patrimonio cultural do Parque. Reformas, como 

por exemplo, a construcao de urn banheiro (que ainda hoje, boa parte (las casas possui), 

deve ter autorizacao da administracao do Niicleo Picinguaba. 

Outro costume que praticamente extingui-se devido As proibicoes do regulamento 

de parques, o da abertura de um novo sitio proximo casa dos pais, apes o casamento. 

Afinal, um sitio implica na construcao de urria nova casa e area de roca, esta uma das 

situacoes que mais indignam os moradores do bairro, pois promove a desagregacao 

familiar, para eles tao importante: 

93 No caso, as construcoes tradicionais, como a casa de pau a pique ou a casa de farinha 
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"Que tenha a lei do parque, num derruba as mata, tudo bem, mas 	 fale 

uma moradia? 1.sso niio 	 certo. Quando casa vai mora onde? Debaixo 

de uma arvre?" (S. Genesi°, caicara de Camburi) 

Os caicaras de Camburi, em momento algum foram consultados ou avisados destas 

mudancas e tambem nab foram indenizados para que saissem. Posteriormente, quando o 

Nude° ja estava implantado efetivamente, inclusive com seus funcionarios ja atuando, 

muitos discursos foram realizados, reunioes com os moradores, contudo, nao havia 

"comunicacao", havia e ha ainda um seri° problema em relacao A linguagem utilizada 

pelas duas partes, e principalmente urna grande diferenca entre os modos como elas 

enxergam a situacao, a falta de entendimento fica clara nesse relato de um morador: 

"lh! Naquele tempo, eu lembro, lembro bem, os florestal vinha aqui, vinha 

os cheldo lambent! Falava, falava... que queria ajuda, ajuda a preserva a 

cultura caicara, ai sabe o que aconteceu ne? Eles vieram e deram foi um 

tiro na cultura caicara! De u-ma hora para outra eles queria que tudo fasse 

diferente, mas eu nao, eu fui ate o fim, eu enxergava naquele tempo, tava 

forte, nao ia deixa de ir pra lida. Teve uma vez que os florestal vieram me 

percura aqui em casa, iam me prende! Eu botei pra corre. So parei de 

trabalha quando a luz apagou de vez94. Outra vez veio um agromo, veio 

aqui, ele era deles la, foi um tempo em que ele.s dizia que podia planta, mais 

nao podia muda de area, e ele disse que eu plantava erred°, que 

prestava 	 /1126 0 mato. Pra garanti eu plantei um tanto do jeito dek e 

outro tanto do nosso jeito... do jeito do tal, deu un.s. 	 que fazia do, do 

jeito nosso, foi aquela jartura, eu sabia, quando mis planta direitinho a 

planta vinga, isso aqui tudo em voila era roca." (S. Carmo) 

A relacao entre os caicaras de Camburi e as sucessivas administracoes segue-se 

tensa ate hoje. Muitos projetos foram elaborados, como a capacitacao de moradores 

tradicionais para serem monitores de ecoturismo ou a contra.tacao destes moradores como 

94 S. Carmo era cego. Faleceu em 2002. 
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funcionarios do Parque ou ainda, grandes reunioes, workshops, encontros, oficinas, para 

discussAo dos conflitos entre a populacao moradora e o Parque. Todas essas foram medidas 

paliativas, frutos das boas intencoes de funcionarios que estiveram a frente destes conflitos. 

A Secretaria do Meio Ambiente do Estado de SAo Paulo, assim como seus orgaos e 

institutos subordinados, nao tem uma postura definida acerca de como avancar para a 

resolucAo destes conflitos como é possivel constatar nesse fragmento de entrevista 

realizada corn o biologo Luiz Roberto Numa de Oliveira, diretor do Niicleo Picinguaba em 

janeiro de 2000 (quando foi realizada a entrevista), hoje diretor do DRPE95 : 

Simone: "Eu queria que voce me falasse sobre a posicao da direcao do 

Parque, a posicao do Institzao Florestal em relacao as populaccies que 

vivem aqui dentro." 

Luiz Roberto: "A posicao do Parque. E difrcil falar da posicao do Parque 

porque institucionalmente isto nunca foi oficializado. Quando o Parque fbi 

criado em 1977, a estrada aqui, a BR 101, tinha acabado de ser aberta e 

aqui estava um processo de especulacao da terra muito grande. As pessoas 

vinham e compravam terra dos moradores par qualquer quantia. Isso foi 

uma tentativa de se evitar a remocao dessas pessoas daqui, evitando que 

elas vendessem sum terras par qualquer preco. 0 segundo passo desse 

processo seria regulamentar a ocupacdo desses agrupamentos humans. 

Sempre se imaginou que iam regularizar essa situacao, inclusive isso foi 

colocado como um dos objetivos do Parque, da protecao e valorizacdo da 

cultura e tudo mais foi feito um seminario com a populactio, onde foram 

colocadas as questiks dos conflitos que estavam acontecendo ja na epoca e 

quais seriam as propostas. 0 problema naquela epoca e ate hoje. Depots 

desse seminario houve urn workshop no Instituto Florestal em 94, onde foi 

discutido essa questa° das populacoes em Unidades de (.7onservaceio e nao 

se chegou a uma conclusilo viavel e recentemente fi.:emos o piano de gestao 

95 	 • • avisao de Reservas e Parques Estaduais 
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nosso e todas essas iniciativas, todas essas acoes por parte da Secretaria do 

Melo Ambiente, por parte dos. tecnicos que sempre trabalharam aqui 

sempre foram nesse sentido de tentar compatibilizar a Unidade de 

Conservacao coin comunidades morando dentro. Agora ludo isso .sempre 

esbarrou em problemas que hoje estao se revelando intran.sponiveis, porque 

o centro da questa° e a posse da terra, da propriedade da terra, que sempre 

e uma coisa muito discutida, existem varios documentos de propriedade que 

se sobrepoem, existern documentos de posse onde ninguem exerce a posse, 

existem matriculas registradas em cartorio coin ampliacao de ate duas 

vezes a area, existem situagoes em que uma determinada pessva tem -um 

doclimento mas quem exerce a posse e outra pessoa, enteio tem o conflito, e 

existe o problema do Estado nab ser o detentor da propriedade, isso ja 

dificulta qualquer atuacao, principalmente no sentido de restringir direitos. 

Um azure) problema, que parece insohivel e a regulamentacao dessa 

categoria de Unidade de Conservacao, que e um Parqzie Estadual, um 

Parque Estadual, assim como uma Reserva Ecologica, e uma categoric., 

chamada de uso indireto, ela foi criada para a protectio mais integral 

possivel dos ecossistemas, entao, koricamente so seria permitido atividade,s 

de ecoturismo, lazer, educacao ambiental, uma visitacao controlada de 

deierminados espaco.s, atividades de pesquisa e a.s atividades de 

fiscalizacao e gerenciamento da Unidade. Nao previsto em lei qualquer 

outro uso demro desta Unidade, entao, isto sao problemas que persistem 

ate hoje 20 anos depois de terem criado o Parque e que a Secretaria de 

Melo Ambiente nao foi capaz de solucionar. Isso cria dois problemas: o 

primeiro e a diferenca entre o discurso e a pratica do &ger° gestor e o 

outro problema que e conseqiiencia deste justamente o descre.dito e as 

frustracoes que este tipo de discurso gera. Ettgio, por ludo isso, 

dificil dizer qual a posigio do Parque, porque ela 	 existe, isso um 

problema." 
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Alem dos problemas gerados pela presenca de moradores em uma Unidade de 

Conservacao de uso indireto, o entao diretor do Nixleo lembra a questao dos conflitos 

fundiarios na regiao, como urn dos entraves para se chegar a uma solucao. 

No que diz respeito a legislacao, ha a possibilidade de mudanca dos limites 

fisicos/espaciais das Unidades de Conservacao de uso indireto, retirando do perimetro 

destas, as areas de ocupacao humana, bairros como o Camburi. Esta nao seria a melhor 

saida para as populacoes dessas areas, pois mesmo fora de uma Unidade de Conservacao, 

muitas atividades continuariam incidindo sobre o C6digo Florestal e sobre a nova Lei de 

Crimes Ambientais. Alem do mais, a exclusao dessas areas, favoreceria a acao dos 

especuladores imobillarios, principalmente no caso de bairros como o Camburi, que se 

localiza a beira mar, 

Outra mudanca possivel é, ao inves de excluir as areas de ocupacao humana, no 

caso das populaclies tradicionais, é possivel a mudanca de categoria da Unidade de 

Conservacao para uma outra melhor adequada a realidade da Unidade. 0 SNUC - Sistema 

Nacional de Unidades de Conservacao em seu capitulo III, artigos 7°, 14°, 18° e 21°, propoe 

Unidades de Conservacao de Uso sustentavel, corn duas subcategorias que se adequariam 

as areas corn ocupacao humana tradicional, como é o caso de Camburi. Sao elas: Reserva 

Extrativista e Reserva Ecologica Cultural. 

Tanto no caso da reserva extrativista, quanto da reserva ecologica cultural, as terras 

devem ser de dominio do poder pablico, e utilizadas pelas populacoes tradicionais corn 

manejo adequado dos recursos naturals. 

Esta seria uma solucao viavel, contudo, no caso de Camburi, ela nao contempla 

todos os interesses de seas moradores, pois o sentimento de ligacao corn a terra, e a 

desconfianca nos procedimentos do Poder Publico, fazem corn que eles exijam que as terras 

pertencam a eles, corn tltulos individuals, dos quaffs possam dispor, como diz este morador, 

urn dos mais velhos do bairro. 

"Essa terra g da minha familia, nos chegou aqui ti para mais de 100 anos, 

eu ja to velho, quero flea aqui mesmo, agora, e se meus filho nil() guise? Ele 

perde tudo? Nos temp que to direito de decidi o que queretno para as nossa 

terra e nuo os governo" caicara de Camburi) 
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Entao, pode-se dizer que a resolucao dos conflitos entre a populacao de Camburi, 

assim como tantas outras no Estado, e os orgaos ambientais, e tarnbem a resolucao dos 

problemas fundiarios do bairro, esti° absolutamente imbricadas e dependem de mudancas 

juridicas amplas, de agilidade em encaminhamentos politicos e burocraticos, como fica 

claro neste segundo trecho da entrevista cum o end() diretor do NUcleo: 

"feria que .ce fccer uma retificacao do status legal de con.servacao da area, 

inves de Parque, passaria a ser uma Reserva Extrativista ou qualquer outra 

coisa nesse sentido. So que para que isso aconteca e precis° aprovacao da 

Assembleia Legislativa e o que esta previsto no AIR: (Sistema Nacional de 

Unidades de Conservacao), e que voce so pode tirar uma area se anexar 

o-utra, entclo ja teria o problema de achar uma outra cirea. Entao, uma 

situacao assim, que nab tem uma solucao encaminl2ada." 

Simone: "Entao, e bem pouco provavel que o limite do Parque mude, ou 

que mude a categoria da Unidade nas cireas onde estao as populacties?" 

Luiz Roberto: "Olha, eu diria que obvio que isso ten': que acontecer, mas 

issoja era obvio ha 20 anos e ate agora nao aconteceu." 

E mesmo quando parte da solucao parece estar em instancias mais acessiveis do 

poder, como no caso do PGA (Plano de Gestao Ambiental) do Nikko Picinguaba 

publicado em 1998, que deveria resultar em Plano de Manejo, tomando-se assim, um 

importante instrumento legal de conciliacao dos conflitos, o processo nao avanca. 

6.4.1. 0 plano de gestAo ambiental 

0 PGA do Nude° Picinguaba faz parte do PPMA (Projeto de Preservacao da Mata 

Atlantica) que fruto do convenio estabelecido entre a Secretaria do Melo Ambiente do 

Estado de Sao Paulo e o banco alemao KFW (Kreditranstalt fur Wiederaufbau), para 

preservacao dos remanescentes de Mata Atlantica neste Estado. Pelo convenio foram 

158 



••
••

••
••

••
••

••
••

••
••

••
••

••
••

••
••

••
••

••
••

• •
••

••
••

•  

contempladas a Policia Militar Florestal e nove Unidades de Conservacao Ambiental, que 

abrigam tais remanescentes, entre elas o Mick() Picinguaba96 . 

O dinheiro do projeto foi distribuido em quatro componentes de acordo corn 

Rodrigues (2001): 

A - Fiscalizacao (mais de 50% dos recursos). 

B Consolidacao das Unidades de Conservacao (por volta de 27% dos recursos). 

C - Apoio aos Componentes (dentro deste componente estao os PGAs). 

D - Coordenacao geral e consultoria (juntamente com o componente C teve 23% dos 

recursos). 

Pela distribuicao dos recursos é possivel perceber o perfil "conservacionista" desse 

projeto, cujo objetivo estava centrado na contencao de desmatamentos e nao na resolucao 

dos diferentes conflitos que as diversas U.C. escolhidas apresentassem. 

0 Plano de GestAo Ambiental de Picinguaba foi elaborado a partir de reunities e 

oficinas, que por exigencia dos financiadores, foram participativas, isto é, com varios 

segmentos interessados (ONGs, pesquisadores, funcionarios, populacoes moradoras, 

representantes de orgaos ambientais oficiais etc). Portanto, as populacoes moradoras do 

Nude° foram chamadas a participar. 

Alguns moradores de Camburi compareceram. Contudo, a metodologia usada 

nesses encontros era a ZOPP97, uma metodologia alema que pressupoe alfabetizacao e uma 

forma sintetica e desinibida de expressar-se, alto grau de abstracao intelectual, pois consiste 

em trabalhar corn palavras-chave escritas em canoes que vao formando uma grande tabela, 

que deve "dizer" algo. 

Os caicaras tiveram muitas dificuldades, que na medida do possivel, foram 

superaclas e conseguiu-se chegar a urn esboco do PGA, cujo zoneamento incluia o Camburi 

em zona de use intensivo, subzona de ocupacdo tradicional. 

Este piano, o PGA foi publicado no Diario Oficial do Estado de Sao Paulo em 28 de 

marco de 1998. Na epoca, isso foi encarado como urn grande avanco na relacao parque x 

96  Nilelees Cubatao, Caraguatatuba, Sao Sebastiao e Santa Virginea, todos pertencentes ao Parque Estadual da 
Serra do Mar; Parque Estadual de Ilhabela; Parque Estadual de Ilha do Cardoso; Parque Estadual de 
Pariquera-abaixo e Estacoes Ecologicas de Chauis e Bananal. 
97  ZOPP — Zielorientierungsprojektplannung — Planejamento de Projeto orientado por objetivos. Esta 
metodologia é difundida pelo GTZ — Agenda Governamental Alema.", responslivel petos servicos de 
cooperacao internacional. 
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populacdo, pois dali a no maxim° dois anos, apOs estudos complementares, tornar-se-ia 

Plano de Manejo e este sim, seria um document° legal, previsto no regulamento dos 

Parques Estaduais Paulistas. 

Entretanto, o PGA nao foi complementado e o Nude° continua sem Plano de 

Manejo. Mais uma vez os caicaras de Camburi viram frustradas suas chances de terem a 

volta de algumas de suas atividades e de resolverem este conflito, que ja dura 20 anos. 

Ha uma contradicao entre o discurso e as praticas dos orgaos gestores das Unidades 

de Conservacao, pois, ao mesmo tempo em que na'o ha avanco para resolucao destes 

conflitos, a imagem das "Populacoes Tradicionais Caicaras" usada na divulgacao destas 

Unidades, como pode ser visto nos materials de divulgacab turistica do Nixie° Picinguaba, 

tambem financiado pelo PPMA 
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Clime-14n, 
0 Camburi e um lugar especial. 

Alem de estar dentro do Parque Estadual da Serra do Mar 

e possuir matas, cachoeiras, praias e costeiras,tambern 

aqui vive uma comunidade tradicional bastante 

integrada com este lindo cenario... 
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FOLDER DE DIVULGACAO DO NUCLE0 PICINGUABA 

Para sua melhor estadia no Camburi, rut's, moradores locais, 
gostariamos de contar-lhe algumas coisas: 

• Lixo . -is 
Muitos visitantes nao respeitam o Camburi e jogam lixo para todo lado: 11 ;T.; 	 nas cachoeiras, nas praias,nas casas dos moradores locais. 
De sua contribuicao: va guardando o seu lixo e depois leve-o embora com voce 
(garrafas, latinhas, embafagens descartaveis, papel). 
Restos de comida? Voce pode enterrar. 

Camping 
Se voce vier acampar no Camburi:seja bem vindo! 
Uma dica importar4e: procure um morador local, 
que permita camping em seu quintal. Na praia 4 proibido acampar. 
Se assim mesmo voce insistir:podera ser incomodado, obrigado a pagar multa e 
tambern convidado a se retirar. 

Banheiros 
Estamos nos organizando no bairro para oferecer o servico de banheiros pijblicos. 
Enquanto isso, colabore procurando os campings e bares locais. 
Nao faca de nossos rios e matas o seu banheiro... 

Cachoeiras 
Para a sua seguranca e bem estar estamos monitorando as nossas trilhas e 
cachoeiras.Faremos, inclusive durante este verao, plantao nas cachoeiras. 
Procure, para maiores informacoes, um monitor de ecoturismo! 

Uso de drogas 
Nao importa de onde voce venha, nos respeitamos seus direitos,sua forma de viver e de ser. 
Gostariamos que voce entendesse que o Camburi e a nossa casa e que tambern respeitasse 
nosso modo de vida, nossa familia e nossos filhos. 
Que tal viver de forma mais saudavel enquanto estiver por aqui? 

Estacionamento 
Nao pare seu carro na praia,em cima da areia. Use as ruas e travessas de acesso a praia. 
A praia e dos banhistas e dos nnoradores locais e nao comporta carros! 

Esperamos voce de novo no Camburi. 
Ah! Quando voce voltar, como voce quer encontrar este lugar? 
Que born! NOs ja sabiamos a sua resposta: 

VOC -6 f--qh4ein Se bilart-gt, COMO N6S-, arin, ir Corit4frin. 

lniciativa 	 Patrocinio 

Monitores de froturismo do (=burr 
Associaccio do Quilombo do Camburi 
Assoriactio dos Moradores do Bairro do Camburi 

	
Inscituto SOLLY2 Cru>. 
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6. 4. 2. Plano de gestao emergencial para Camburi 

Em decorrencia de uma epidemia de hepatite e das press6es exercidas desde meados 

de 2001, pela Associacao do quilombo de Camburi, apoiada pela ComissAo Pro Indio, junto 

ao Ministerio Public() Federal para atendimento de uma serie de demandas do Bairro de 

Camburi, como, por exemplo, melhorias na estrada, instalacdo de energia eletrica e 

saneamento basic°, o MPF por sua vez pressionou o Instituto Florestal e a direcAo do 

Nixie° Picinguaba para que tomassem uma atitude em relacao ao bairro, pois alai de 

todos os direitos que qualquer bairro do municipio de Ubatuba tinha, o MPF entendia e 

entende que Camburi trata-se de um territorio quilombola 98, que deve ser retirado do 

perimetro do parque. 

Cedendo as pressoes tanto da populacao de Camburi, como do MPF, CPI, 

pesquisadores de universidades, ongs etc, foi criado em 2002 pelo Comite Consultivo do 

Miele° Picinguaba urn Grupo de Trabalho, que realizada um piano de gestAo emergencial 

para Camburi na verdade tratava-se de uma "Proposta de regulamentacao da ocupacdo 

humana tradicional da comunidade do bairro de Camburi, Ubatuba, SP" (EM ANEXO), 

visando dar andamento as propostas feitas no Plano de GestAo do Nuclei) publicado em 

1998, no qual indicava o bairro de Camburi em uma Iona de use intensivo, subzona de 

ocupacelo tradicional, adotando assim a premissa de se compatibilizar a preservacao dos 

ecossistemas corn o desenvolvimento sustentivel da populaca° tradicional de Camburi. 

Em meio ao processo de discussao desse piano emergencial dd-se a mudanca na 

direcAo do Nude° Picinguaba. Este fato foi positivo, deu um novo impulso na relacAo entre 

moradores tradicionais e o Parque, porque WA° so a nova direcao deu continuidade ao 

processo, como o colocou como prioridade, conforms é possivel constatar nesse fragmento 

da entrevista realizada coin a diretora do Miele°, a biologa Eliane Simoes em fevereiro de 

2003, na qual ela analisa o momento atual: 

Eliane Simoes: "Em relacao us comunidades que vivem dentro do parque 

acho que teve um certo avanco no seguime sentido, em 2000,  foi publicada 

98  Esta questao sera abordada no capitulo 7.   
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e em 2002, nzais precisamente Jai publicado um Decreto que 

regulamenta a implantacao do SNUC, nesse Decreto tem la un.s. artigos que 

preveem que as comunidades moradoras em Parques, ate que elas sejam 

reassentadas, indeniladas ou eventualmente a area re-classificada uma 

qualidade de vida adequada e a realizacao de suas atividades. (..) Com 

relac-ao ao que esta sendo feito especificamente com o Camburi, acho que 

tambem esto num momento muito bom. Deste julho de 2001 acontecem 

varias coisas que se convergem no Camburi, que chamam atencao das 

autoridczdes. Primeiro rola uma epidemia de hepatite, tinha a CP1 

(Comissao Pro inclio) fazendo um trabalho no sentido de apoiar o 

reconhecimento da area coma quilombola, e a CPI cam a comunidade se 

articulam com o Ministerio Palle° Federal, (.) e com o mote da questa() 

da saade e voltando a levantar as demandas que a comunidade sempre 

apresentou, a CPI montou zan document° com uns 10 liens de demanda.s. da 

camunidade na forma de urn relatorio e encaminhou isso para o Secretario 

do Melo Ambiente, para o diretor do IF, para o prefeito, fizeram vcirias 

reunities, algumas secretaria.s. da prefeitura tambem bancaram, eles foram 

ao Governador e criaram um fato que resultau numa reunido corn toda.s. as 

entidades possiveis que se relacionavam com a area, e foi onde o IF se 

posicionou dizendo que num prazo de 30 dias ia dar uma resposta para as. 

reivindicac5es mais importante.s da comunidade" 

A regulamentacao da ocupaclo humana foi embasada pelo Paragrafo 2°. do Artigo 

42 da Lei 9985/2000, que instituiu o Sistema nacional de Unidades de Conservacao 

regulamentado pelo Decreto 4340/2002: 

Art. 35. "0 processo indenizatorio de que trata o art. 42 da Lei 9985/02 

respeitara o modo de vida e as fontes de subsistencia das populacoes 

tradicionais." 

Art 36. "Apenas as populacoes tradicionais residentes na Unidade no 

moment° de sua criacAo tera-o direito ao reassentamento" 
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Art. 39. "Enquanto nao forem reassentadas, as condicoes de permanencia 

das Populacoes Tradicionais em Unidades de Conservacab de Protecao 

Integral sera° reguladas por Termo de Compromisso, negociado entre o 

Organ Executor e as Populacties, ouvido o Conselho da Unidade de 

Conservacao 

Parigrafo 1 °. "0 termo de compromisso deve indicar as areas ocupadas , as 

limitacoes necessarias para assegurar a conservacab da natureza e os deveres 

do orgao executor referentes ao processo indenizatorio, assegurados o 

acesso das populaceies as suas fontes de subsistencia e a conservacao de seus 

modos de vida". 

0 SNUC, como se pode ver nestes artigos, abre realmente uma possibilidade para a 

pennanencia dos moradores "tradicionais" nas Unidades de Conservacab, mas somente 

enquanto estas nao forem reassentadas, sem que tenham seu modo de vida prejudicado. 

Mem disso, o SNUC nab define de modo preciso quem sab estas populacoes. 

Embora as pessoas que propuseram o piano de gestab emergencial para o Camburi, 

aproveitando esta brecha no SNUC acreditem que este reassentarnento nab ocorrera, devido 

as dificuldades do Poder Pithlico, em encontrar uma area livre para que as familias sejam 

removidas, trata-se de uma alternativa sem nenhuma garantia para os moradores de 

Camburi. E foi por isso que na apresentacab da proposta do piano para o Conselho 

Consultivo, em novembro de 2002 os representantes do bairro presentes na reuniab 

manifestaram-se radicalmente contra esta proposta, pois é tuna nova normatizacab imposta 

pelo poder pablico, que retira mais uma vez a autonomia dos moradores e lhes impiiem urn 

modelo de desenvolvimento, neste caso corn forte vies turistico, como fica claro na fala 

desta caicara durante a reuniao de apresentacab do piano emergencial: 

"A genie ouve muito fillar em turismo, turismo ecolOgico. Eu creio que o 

turismo ecologic° nao vai ser born para Camburi porque vai ser um turismo 

limitado para meia dzizia de pessoas. Esse planejamento tinha que ser felt() 

pela comunidade, e ela que tern que saber quantos turistas pode .suportar ou 

ncio ou se a genie que turismo ou nao! "(Rose, caicara e Camburi, 30 anos, 
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desempregada) 

Este piano emergencial para o Camburi, segue as determinacties estabelecidas pelo 

p1ano de gestio do Nixie°, confirmando que o bairro seja uma zona de USO intensivo, sub- 

zona de ocupacao tradicional, e esta fica dividida em seis outras zonas: 

• Sub-zona 1 Z-1: Estradas e Caminhos 

• Sub-zona 2 Z-2: Equipamentos pablicos. 

• Sub-zona 3 Z-3: Praia. 

• Sub-zona 4 Z-4: Planicie da praia. 

• Sub-zona 5 Z-5: Area de moradia atual. 

• Sub-zona 6 Z-6:Area agricola. 

Cada uma dessas sub-zonas contem objetivos, nos quais fica sub-entendido que 

seria necessario inn grande aporte de investimentos no bairro para que estes fossem 

alcancados, o que aumenta a desconfianca dos moradores, pois mesmo que eles 

concordassem em assinar um termo de compromisso de "uso ate o reassentamento", seria 

necessario tambem prever de onde viria o dinheiro para a realizacao dos objetivos, um 

exemplo disso 6 a questAo da energia eletrica, urna das principals reivindicacties do baiffo e 

tambem emblematica da situacao geral deste. Como 6 possivel notar na pergunta deste 

caicara tambem presente na reunido de apresentacAO do plano emergencial e na resposta da 

direcao do Nude() Picinguaba: 

Ingles: "Eu so sei que no resto do parque, rut sede onde voces fica, tem luz, 

porque no Carnburi nil(' tem? Depots desse falatorio voces vcio deixa a lu: 

chega no Camhuri?" 

Eliane Simoes: "0 que a gente esta tentando fazer e um planejamento para 

uso do espaco de uma 'Orme um pouquinho rnais pensada e planejada, do 

jeito que 	 tenha prejuizo para quem mora e nem para o meio ambiente. 

A questdo da 	 e uma condictio e obvio e ela esta pensada, tem que 
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acontecer, assim como o saneamento, mas a gente nao esta nisso ainda. A 

genie precisa pensar o uso bairro como um oda e a gente tem questoes 

de legislacao para resolver. Eu so pediria aos participantes um pouquinho 

paciencia para a genie ouvir o piano como um todo e ai a gente discute 

os pontos." 

Ingres: "Nos estamos operand° faz 20 anos." 

0 tempo para estas duas panes, um velho caicara e a nova diretora do parque, 

absolutamente distinto, ele esti no fim da vida e ainda Ito pode ter uma geladeira em casa, 

eta acaba de receber um cargo de grande responsabilidade e sabe que a burocracia lenta. 

A reuniao de apresentacdo do piano emergencial terminou sem que houvesse 

consenso algum entre adrninistracdo do Nucleo Picinguaba, moradores de Camburi e 

demais autoridades presentes. 

Os moradores nao quiseram assinar um documento, no qual se estabelece que a 

qualquer momento eles telt° que deixar o seu lugar, e tambem nao veem com bons olhos a 

atitude da direcao do Nikko, determinando mais uma vez o que des podem ou nab fazer, 

assim como todas outras nonnatizacoes e legislacOes que ja incidem no bairro. 

A proposta de plano de gestao emergencial foi re-elaborada e encontra-se hoje em 

fase de revisdo e levantamentos de campo, tais como a localizacao das moradias e das 

rocas. Segundo a atual diretora do Nucleic., o dito "ate que sejam reassentados." devera 

mudar para "ate que a area seja reclassificada", o que acabaria com parte do problema, a 

outra parte, ou seja, a normatizacdo dos usos, ela acredita que os moradores aceitarao a 

proposta mesmo diante da rejeicAO que os caicaras de Camburi tem em relacao ao parque, 

como possivel notar nesse segundo fragmento da entrevista com a diretora do Nucleo a 

respeito do encaminhamento da questa° do piano: 

"A comunidade POO agfienta mais nos ver discutindo o sexo dos anjos, para 

eles as questoes .s.ao pratica.s. Bom, o resultado voce viu la, antes de 

terminar a reuniao o MPF apresentou um veto quanto a questa() do "ate 

que" e comunidade fincou o pe porque nao quer o IF zoneando e 
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planejando, des mesmos querem decidir o que querem da vida, eles nao 

acreditam no turismo como perspectiva, varias falas pipocaram e surgiram 

as questiies do asfalto, da 1u= e a emergencia das coisas, enfim... (.) fomos 

rejazer e esta previsto no SNUC que os parques ja implantados ou ja 
decretados teriam um period() para reviser° e reclassificacao inclusive, no 

sentido de ajustar possiveis problemas, enter° a genie usou isso como mote e 

mudou o "ate que a comunidade seja reassentada para ate que a areas seja 

reclassificada", ou seja, a comunidade permanece. 0 zoneamento e o 

mesmo, assim como o termo de compromisso, mas corn urna clausula que 

diz que a area precisa ser recla.ssificada, no sentido de definir urna 

alteracao nos limites do parque ou urna transformacdo da area em zona de 

amortecimento e eventualmente numa Reserva de desenvolvimento 

sustenteivel. judo isso e importante pra comunidade ganhar tempo e se 

.fortalecer e se auto definir quilombola ou nao. 

(.) coisa tem andado, agora ela esta corn a equipe de pianos de manejo e 

eu estou esperando eles me chamarem para discutir e a genie tentar jechar 

isso junto e ai sim eu apresentar ao conselho consultivo e ai iniciar a 

discusser° corn a comunidade, porque se a genre elimina a que.stelo do "ate 

que" o rest° pode se discutido, ainda que eles tenham muitas questo'es 

sobre o que e planejar, do que e impor um sistema de use do solo. E espero 

que para esse ano a genie consiga resolver isso, entao vamos ter que 

implantar urn mecanismo de gestero de fato". (Eliane Simony, fev. 2004) 

Embora a situacao atual seja favoravel ao inicio da resolucao de alguns dos 

problenias vividos pela comunidade de Camburi, devido a tuna conjuncao de fatores e pela 

pre-disposicao da direcao do Niicleo em assumir responsabilidades e liderar os projetos, a 

populacao do bairro, depois de 20 anos de conflitos, mostra resistencia a tudo que venha do 

governo, principalmente do Parque. 

"Ve se pode urn negocio desse Simone... a vida do homem nao to valendo 

nada! E rnais .facil eu it preso por cortar ulna arvore do que por tirara a 
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vida de outro homem! 

Eu nao emend° es.sas leis que .sy5 vale pra genie, porque eles matam a gente 

cada dia que passa, de pouquinho em pouquinho, mas eles tido levam multa, 

nem silo preso, ne? Agora a invenciio e o /al :oneamento, vieram primeiro 

coin a historia de tirar a genie daqui, mas como o povo protestou parece 

que mudaram o negocio, mas eu so acredito vendo, e mais so acredito se for 

nos aqui do luga que disser o vai ser feito" (Maximilian°, filho de S. 

Cann°, 40 anos) 

A fala deste morador de Camburi, que inclusive ja foi funcionario no Nude° 

Picinguaba, expressa a revolta com a situacao de ilegalidade vivida pelos caicaras, com 

tudo que torna sua existencia mais dificil, com o que mais uma vez tras tona o choque 

entre sua cultura e a cultura e os interesses de quern elabora e pratica as leis ambientais. 

6.4.2.1. 0 estopim — Ocupacao do Ishicleo Picinguaba pelos Moradores de Camburi 

Apes mais de 20 anos de intervencees em seu modo de vida e territorio, o caicara 

de Camburi tem pressa. Apos a apresentacao da primeira versa° do piano de gestao 

emergencial para o Camburi, proposta essa rechacada pela populacao do bairro, passou-se 

a um periodo turbulento, a impaciencia e o medo dos moradores aumentou depois de um 

fato tragic°, o estupro de uma moradora local. 

Esse fato, que causou indignacao e medo nos moradores de Camburi, tambem fez 

com que pensassem sobre a vulnerabilidade de sua posicao. E, receando que a situaca° 

fosse alem decidiram se reunir para modifica-la, afinal, logo viria outra temporada de 

turismo e novamente o bairro seria "invadido" por turistas baderneiros, bandidos e 

traficantes. 

"Pra mim preservacclo ambiental pode ser tradzcido como criaciio de 

marginal, porque isso que aconteceu aqui no Camburi. 0 povo tetn 

trabalho e por isso niio tem dignidade. () Camburi esta abandonado e por 
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iss o os marginais vem pra ca. As drogas estilo aqui dentro, nossas criancas 

• estay sujeitas a tudo. Aqui esta cheio de homem nascido e criado aqui, que 

• sabe trabalhar na terra e new pode, enteio o que acontece com esse 

camarada? Ele comeca a beber, vende seu sitio a troco de nada e a miseria • 
so se multiplica. por isso que eu new quero essa historia de quilombo • 

• aqui, porque e mais. uma ve: o governo mandando em nos, diz.endo o que 

• pode e o que na-o pode, e na verdade bem verdadeira nunca pode nada e o 

• povo aqui do Camburi continua assim... abandonado. A policia so vem 

• prender um pobre coitado, pai de familia que Ja: uma roca ou que pegou • 
•

um cipo na mata, mas cade a policia para premier esse.s. marginais 

• traficantes que andam aqui? Do govern() eu nay quero mais. proibictio, 

• quero e soluceio para o que existe e is.so que vai acontecer daqui para 

• fi.ente." (Moises, caicara de Camburi e presidente da Associaca'o dos 

Moradores de Camburi - 08/01/2004) • • 
• 0 depoimento de Moises, este caicara de trinta e poucos anos, logo vets sua eleicao 

• como presidente da Associacao de Moradores de Cambwi, revelador do que acontece 

• hoje no bairro, ou seja, seus moradores cansaram de esperar que o eovemo promovesse • 
algum tipo de melhoria em suas vidas e decidiram reivindicar essas melhorias. Logo alp& • 

• sua eleicao Moises, que uma pessoa muito respeitada no bairro, promoveu ou pelo menos 

• impulsionou a organizacao dos rnoradores para que realizassem um protest°, no qual 

• bloquearam a rodovia BR 101 no trecho em frente a sede administrativa do Nucleo 

• Picinguaba e logo depois ocuparam a propria sede do Nitcleo. • 
Durante esta ocupacao os moradores apresentaram uma carta de divulgacao do • 

• protest° e uma minuta de reivindicacoes (document° em anexo) a serem disctrtidas com 

• os responsaveis do Instituto Florestal e com o Secretario de Meio Ambiente do Estado de 

• Sao Paulo (VER FOTOS No. 27 e 28 ). 
• 

Neste protesto, compareceu a grande maioria dos moradores que revezaram-se para • 
• manter a sede ocupada ate que firmassem um acordo. Mulheres, hoinens, criancas, jovens, 

• todos passaram pela sede do Node° em um moment° de uniao entre quilombolas e nao 

• quilombolas, porquanto o que estava sendo reivindicado, asfaltamento da estrada, • 
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seguranca, energia eletrica etc., o que interessava a todos. 

Os moradores sairam vitoriosos, apps dois dias de ocupacao conseguiram marcar 

uma reuniao com Maria Cecilia W. de Brito, uma das responsaveis pelo Institute Florestal. 

Nesta reuniao, que contou com a presenca tambem de representantes da prefeitura 

municipal de Ubatuba, ficou acertado que esta Ultima faria um asfalto emergencial na 

estrada do Camburi, e que o Instituto Florestal tentaria captar recursos para fazer urna 

pavimentach-o mais adequada a uma area de Parque. A Policia Militar, que tambem estava 

presente na reuniao, comprometeu-se a atuar mais freqiientemente no bairro, assim que a 

estrada oferecesse condicties. 

Moises conta como tudo aconteceu: 

"Nos nos organizemos da seguinte forma, fizemos uma reuniao e tiramos 

uma lista de reivindicaciio que tinha pedido de lu: eletrica, asfaltamento da 

estrada, saneamento basic°, comunicaceio, educactio, infraestrutura, 

estacionamento, lixo, emprego, especulaccio imobiliaria e sarde. Fui ate a 

celmara dos vereadores e digitamos direitinho nosso documento. Nosso 

projeto era fechar a rodovia ate que alguem viesse discutir o documento 

com a gente e se compromete.sse em nos atender, era pro ter sido no dia 15 

de novembro mas como era feriado is ter expediente na Secretaria do 

Meio Ambiente, entilo nuo adiantava nada. Marcamos enteio para o dia 25 

de novembro, nesse dia bloqueamos a rodovia em frente a sede do Parque 

por algumas horas, depois 

nos ocupamos a prOpria sede do Parque. Houve urn tumult°, os 

firncionarios do parque chamaram a gente de vagabundo e isso me deu 

muita bronco porque se nos chegamos ao ponto de ocupar a sede e porque 

somos trabalhadores e queremos uma vida melhor para a nossa 

comunidade. Passamos duos noites la, era mulher, crianca, os homens, a 

comunidade compareceu mesmo e so salmos quando des marcaram 

reuniao no escola de Ubatuba com as autoridades e foi nessa reuniao que 

conseguimos esse asfalto emergencial para os pontos criticos e algumas 

outras coisas. Ate 
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agora esla indo tudo bem, o material para o asfalto _fa esti: aqui, precisa 

firer um tempo bom para comecar o trabalho, mas estamos cientes que nao 

podemos perder essa 	 e isso nil° fbi fog() politico, nos estavamos ali 

reivindicando as nossas necessidades. 

Essa ocupacdo do Nudes) por parte dos moradores do Camburi mobilizou o 

Instituto Florestal e acelerou o andamento do piano de gestao ernergencial para o bairro, 

pois acordos foram firmados e mais utna vez promessas foram feitas, mas dessa vez a 

comunidade parece estar no limite de sua tolerancia. 

Entendendo a emergencia da situacao o IF acelerou o andamento do piano de 

gestdo do bairro e comecou a fazer os levantamentos necessarios ao zoneamento deste. As 

prioridades desse zoneamento foram as moradias e as rocas, que segundo a proposta. em 

andamento serao regulamentadas. (VER FOTO No. 03) 
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Ocupacao tk Sede do Ntieleo Pieinguaba do PESM 
Fobs No.26 e 27 : Fernando (fmeiowiria do Nikko - Nov. 2003) 
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"Ez tnao odeio o parque nao, mas acho que tern coisas muito injustas que 

seta de acordo corn os interesses de quern esta no poder, por exempla, 

deixaram asfaltar a estrada de Picinguaba, por que? Por que tinha bacana 

corn casa la?Eu queria saber! Hoje a Lica nao deixa asfaltar a nossa, qual 

e a lei que esta certa? Por que que a nossa estrada tem que ser diferente, 

tern que ser ambientalmente correta sea da Picinguaba que !anthem esta 

em area de parque ntio é? 

Enta-o, ficou acertado na reuniao que seria fen° o asfalto emergencial e que 

seria encaminhado para capitacao de recurso o projeto da estrada corn 

bloquete, que parece que e super born, ambientalmente correto. Parent, 

tenho receio porque se o dinheiro vai vim do governo do estado vai entrar 

em questa° politica, into e, sera que vai interessar para o governo gastar 

tanto dinheiro corn o Camburi que tem 150, 200 eleitor? Estou duvidando, 

mas ainda espero alga, varnos dar urn prazo para ver o que acontece e se 

nao acontecer nada a genie se organza e ocupa de novo o parque. 

Tem um projeto para a luz eletrica tambem. Tai tramitando e a perspectiva 

e que em marco a genre tenha uma resposta. 

Esse .feriado do fim de aria deu muito maluco beleza aqui, foi muita 

baguno, mas polo menos a genie conseguiu que a praia nao tivesse 

acampamento, so teve um problema corn a Dica que cercou um pedaco da 

praia e fez urn camping, eu avisei a Lica e ela nao fez nada. Para completar 

choveu muito e ficou dificil descer, entao a policia nao desceu al é a .festa 

dos maluco beleza. Teve muita droga! A droga rolou solta porque nao tinha 

policia. 

Para perseguir o caiora des .sao muito valence, para humilhar urn pai de 

.familia que control alguma coisa, que faz uma roc a eles aparecern, mas 

nao aparecem para prender esses traficantes e bandidos que se instalam 

aqui. 

F tem e.sse projeto do Governo Federal que dig que vai levar energia 

eletrica para todos as municipios do Brasil, eu query que o Camburi entre 
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nisso, afinal nos nil° estamos longe du rede e 	 queremos mais esperur, 

fa e.speramos demais e esse foi no.sso erro, nosso tempo e agora." (Moises, 

caicara de Camburi) 
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7. QuestAo quilombola em Camburi 

7.1. De onde vem essa possibilidade? 

A possibilidade do bairro rural de Camburi ser reconhecido como territario de 

comunidade remanescente de quilombo, foi pensada de fora para dentro, isto 6, partiu de 

pessoas de fora do bairro, mas que o conheciam, assim como o seu mito fundador. 

Como ja visto, as origens de Camburi remontarn ao "tempo da escravidao" quando 

"negros valentes", em busca de liberdade fugiram de fazendas no Rio de Janeiro e 

esconderam-se no que hoje o bairro rural de Camburi. 

Foi a partir deste mito de origem que em 1996 a ANSUR (Associacdo Nacional do 

Solo Urbano), que neste momento prestava servicos prefeitura de Ubatuba que objetivava 

promover regularizacoes fundiarias no municipio, levou ao conhecimento da Secretaria de 

Assuntos Comunitarios, Sonia Maria Bomfim, e esta por sua vez fez chegar as liderancas 

do bairro de Camburi a possibilidade de que este viesse a se tornar um territorio de 

comunidade remanescente de quilombo. 

Esta proposta foi pensada como alternativa para o bairro que vivia e vive situacdo 

precaria decorrente, conforme ja abordado, de Nees govemarnentais como a construcao da 

BR 101, que facilitou a vinda do turismo e da especulacio imobiliaria, mas principalmente 

da imposicao de Unidades de Conservacdo no tenitorio de Camburi (Parque Estadual da 

Serra do Mar — Miele° Picinguaba e Parque Nacional da Serra da Bocaina), pois estas 

impediram a continuidade das atividades constituirttes do modo de vida caicara e causaram 

problemas como a escassez de alitnentos, desemprego, descaracterizaCao cultural etc. 

Contudo, embora esta proposta apresentasse uma possibilidade de autonomia em 

relacdo as Unidades de Conservacao, ja que no caso de reconhecimento a ima do bairro 

seria desafetada da area dos dois parques hoje ali sobrepostos, a populacao de Camburi em 

sua maioria rejeitou tal proposta, pois sua identidade era caicara e 11;1-0 quilombola, que alias 

eles nem sabiam o que realmente era. 

Rechacada, a ideia do territorio quilombola sairia de cena por quase tres anos. Nesse 

interim, corn° ja visto anteriormente, houve outros acontecimentos que agitaram a vida dos 

moradores de Camburi, como a elaboracao do Plano de Gest:10 do Niteleo Picinguaba, em 
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1997, o inicio da Aga() Discriminatoria movida pela Fazenda do Estado de Sao Paulo via 

Procuradoria Regional de Taubate, em curso ate hoje e que visava discriminar a 

dominialidade das glebas de algumas areas de Ubatuba, incluindo o Camburi, o que causou 

grande confusao e medo entre os moradores, uma vez que era mais uma vez o Estado, agora 

na figura da Itesp (Fundacao Instituto de Terras do Estado de Sao Paulo) que realizou o 

levamamento das areas, interferindo em seas vidas e, neste momento, definindo quern era 

dono do que no Camburi. 

Como nenhuma destas noes governamentais resultou em aciies praticas, ressurge a 

questao quilombola e agora, de maneira mais organizada, pois em 2000 foi criada por 

alguns moradores do bairro a Associacio do Quilombo do Camburi. 

Apoiados pela Comissao Pro Indio de Sao Paulo e pelo Ministerio Publico Federal, 

essa associaca'o encaminha a Fundacao Itesp", um oficio corn data de 05 de juiho de 2000, 

pedindo o reconhecimento do bairro como territorio de comunidade remanescente de 

quilombo. 

Contudo, devido a uma agenda apertada e corn outras prioridades da Fundacao 

Itesp, os levantamentos para o reconhecimento so aconteceram a partir de agosto de 2001, 

depois de presslies do MPF motivado pelas reivindicacties da Associacao do Quilombo do 

Camburi e frente a escandalosa epidemia de hepatite ocorrida em 2001 no bairro, que 

mobiliwu a opiniao publica e criou um "fato" para o qual nao se podia virar as costas. 

Nessa mesma epoca, motivada pelas mesmas evidencias e por pressoes, a direcao do 

Nixie° Picinguaba tambem comeca a elaborar altemativas para melhorar a degradada vida 

no Camburi. Mem disso, é de grande interesse desta direcao que o reconhecimento do 

territorio remanescente de quilombo realmente aconteca, retirando assim o bairro da 

jurisdicao do Instituto Florestal. 

" Que no Estado de Sao Paulo realiza o processo de reconhecimento e titulacao de territotios remanescentes 
de quilombo. 
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7.2. 0 reconhecimento dos territorios das comunidades remanescentes de quilombos: 

Legalidade e Competencia 

Os quilombos foram as primeiras formas de defesa dos negros, contra nao so a 

escravidao, mas tambem a discriminacao racial e ao preconceito. A resistencia negra muitas 

vezes foi marcada por uma territorialidade, o quilombo, este livre e sagrado. 

A abolicao da escravatura nao tornou o negro um cidadao de fato, uma vez que 

apenas retirou do Senhor a responsabilidade sobre ele, ficando o negro entregue a sua 

propria sone e duramente marginalizado pela sociedade dominante branca. 

Embora o movimento negro (de combate discriminacao e garantia de direitos) 

tenha se caracterizado mais urbano, nas zonas rurais sempre estiveram as comunidades 

remanescentes de quilombos, que ao longo de mais de um seculo vinham e vem resistindo 

a.s pressbes de fazendeiros, de especuladores imobiliarios e ate mesmo do poder public°. 

Organizados e se organizando para garantir seus direitos as terras que ocupain, a 

questa° quilombola passou a fazer parte da agenda politica e, de forma mais contundente a 

partir da promulgacao da Constituicao Federal de 1988. 

A Constituicao brasileira, promulgada em 05 de outubro de 1988, em seu artigo 68 

do ADCT (Ato das Disposicoes Constitucionais Transiterias), reconhece a propriedade das 

terras ocupadas por comunidades quilombolas, sendo o Estado obrigado a emitir-lhes 

titulos pertinentes, como esta evidenciado na Constituicao Brasileira: 

"Artigo 68 - Aos remanescenies das comunidades dos quilombos que 

estejam ocupando .suas terras e reconhecida propriedade definitiva, 

devendo o Estado emitir-lhes titulos respectivos" 

Tambem nos artigos 215 e 216 ha o objetivo de valorizacao e difusao de 

manifestacties culturais, materiais ou nao, das comunidades quilombolas: 

"Artigo 215 - 0 Estado garantira a todos o pleno exercicio dos direhos 

culturais e acesso pntes du culture" nacional, e apoiara e incentivarci a 

valorizactio e a difustio das manifestaciks cuhurais. 
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. 0 Estado protegera as manifestaccks das cultural populares, indigenas 

e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 

civilizatorio national. 

2'. A lei disponi sobre a fixacao de datas comemorativas de cilia 

significacao para as diferentes segmentos etnicos nacionais. 

Artigo 216  - Constituem patrimonio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tornados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referencia a identidade, a accio, a mernoria dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quail se 

incluem: 

1- as formas de expressao; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

111- as criacties cientificas, artisticas e tecnolOgicas; 

IV - as obras, objetos, documentos e edificacoes e demais espacos 

destinados as manifestacaes artistico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sitios de valor histOrico, paisagistico, artistic°, 

arqueolOgico, paleontologic°, ecolOgico e cientifico. 

I' 0 Poder Paha), corn a colaboracao da comunidade, promovera e 

protegerci o patrimonio cultural brasileiro, par meio de inventarios, 

registros, vigilancia, tombamento e desapropriacao, e de outras 

formas de acautelamento e preservacao. 

2°. Cabem a administracao pfiblica, na forma da lei, a genii° da 

doczimentcicao governamental e as providencias para franquear suu 

consulta a quantos dela necessitem. 

3°. A lei estabelecera incentivo para a producao e o conhecimento de bens e 

valores culturais. 

4°. Os danos e ameaca ao patrimonio cultural serao punidos, na forma da 

lei. 

5°. Ficam tombados todos os documentos e os sitios detentores de 

reminisce ncias historicas dos antigos quilombolas." 
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Contudo, estes artigos suscitam tres questoes fimdamentais para a identificacao e 

reconhecimento oficial das comtmidades remanescentes de quilombo: 

1) Quem sao as comunidades remanescentes de quilombos? Qual a definicao de 

quilombo deve-se levar em consideracab para identificar seus remanescentes 

hoje? 

2) Quern faz a titulacdo das terms? 

3) Como deve ser o titulo? Individual ou coletivo? 

7.2.1. Quilombos: Diseussio para definiefio de criterios legais 

De acordo com o Novo Dicionario Aurelio (1988), quilombo "Valhacouto de 

escravos fugidos", o senso comum tambem nos diz isso, que se trata de um local de refugio 

de escravos fugidos. Por muito tempo a "historia oficial" considerou os quilombos como 

lugares longinquos e isolados, constituidos exclusivamente por escravos fugidos. 

Dois fatos desencadeiam a promocao de estudos mais aprofundados e abrangentes a 

respeito dos quilombos: o primeiro justamente refere-se aos artigos constitucionais, que 

garantem direitos aos "remanescentes de quilombos", pois desencadearam polemicas a 

respeito de sua aplicacdo, abrindo assim uma frente de investigacao no sentido de orientar 

as noes do poder o segundo fato e a Constituiclo ter sido promulgada justamente 

em 1988, ano do centenario da abolicao da escravatura, o que sem duvida foi motivo de 

promocao de estudos sobre o periodo da escravidao brasileira, fazendo-se assim uma 

grande revisao acerca deste periodo historic°. 

Todos estes estudos acabaram por intluenciar o poder pUblico na ampliacao dos 

criterios para a compreensAo da organizacao social dos antigos quilombos, como tambem 

dos procedimentos para se identificar as comunidades remanescentes destes quilombos. 

Segundo Arruti (2000, p. 8), estudioso do tema: 

"Nos termos da legislacao (colonial e imperial), quilombo poderia 
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designar desde os minusculos agrupamentos de tres escravos, sem 

residencia fixa, que viviam dos assaltos as estradas e fazendas e da 

solidariedade das senzalas, ate as arandes e complexas oreanizacOes 

territoriais, politica e economicamente organizadas, como o grande 

quilombo de Palmares. Se ampliarmos nossa consulta para alem dos 

textos legais, incluindo locals de reuniao e concentracao de escravos 

no interior de uma cidade como o Rio de Janeiro, em pleno seculo 

XIX, naturalmente suspeitos e perigosos aos olhos da ordem vigente. 

1sso faz com que o termo quilombo — segunda consideracao — antes 

de designar uma fonnacao social especifica, tendeu a funcionar 

como um ample campo semantic°, no qual cabiam uma variedade de 

formacoes sociais muito diversificadas." 

Esta ampliacao semantica, a qual o autor refere-se, possibilitou a uma grande fracao 

do campesinato negro reivindicar o reconhecimento de seus territorios como rernanescentes 

de quilombos, pois a ampliacao inclui casos em que negros libertos compraram terras, 

terras cedidas por heranca dos senhores aos seus escravos, terras ocupadas pacificamente 

depois de abandonadas pelos senhores em momentos de crise economica, ocupacao e/ou 

administracao de terras doadas aos santos padroeiros dos povoados etc., porquanto todas 

estas formas deram origem as terras de pretos, mocambos, comunidades negras e, mais 

recentemente, remanescentes de quilombos. 

Diante da ampliacao serna'ntica, os criterios para identificacao dos remanescentes 

destes quilombos vem tambem sendo ampliada. De acordo com o relatOrio tecnico- 

cientifico sobre a populacao de Camburi, a definicao de quilombo proposta pela Associacao 

Brasileira de Antropologia em 1994, e incorporada pelo entao Presidente da Fundacao 

Cultural Palmares, Dr. Joel Rutin° dos Santos, e a que tem norteado os procedimentos de 

identificacao atualmente. Diz a definicao: 

"toda comunidade negra rural que agrupe descendentes de escravos 

vivendo da cultura de subsistencia e onde as manifestacOes culturais 

tem forte vinculo com o passado." 
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Entao, pode-se dizer que esta definicao nao exige necessariamente que uma 

comunidade reconheca-se como descendente de escravos fugidos e sim de escravos. 

Entretanto, a auto-identificnao como descendente de escravos, ou escravos fugidos, 

nao é suficiente, é necessario tambern o reconhecimento etno-historico, feito a partir de 

estudos historicos e antropolegicos que resultem em um relatOrio consistente. 

Portanto, segundo o relatOrio tecnico-cientifico de reconhecimento dos 

remanescentes de quilombo de Camburi (2002, p. 15) pode-se dizer que as etapas para se 

chegar ao reconhecimento de um territOrio remanescente de quilombo obedecem as 

seguintes fases: 

1) "a reconstrucao pelo agente do Estado (antropologo, historiador) do 

processo historic° de ocup-acao territorial e de formnao etnica de uma 

determinada comunidade atraves da articulnao da memoria dos seus 

atuais moradores remanescentes (recolhida atraves da historia oral) aos 

levantamentos documentais e bibliograficos (quando existente) sobre ela. 

2) ...a auto-identificacao atual por parte de cada membro da comunidade 

enquanto remanescente de quilombos ( e nao por parte de um agente 

extern°, no caso o antropologo). 

3) que seria sintese esperada das duas noes anteriores, o processo de 

discussao dos limites do fauna territorio quilombola corn a comunidade, 

pois caberia a ela, ao mesmo tempo, a auto-definicao identitaria e a auto-

delimitacao territorial." 

Superada, pelo menos no ambito paulista, a polemica sobre quern seriam os 

remanescentes de quilombos, deve-se proceder uma analise sobre os avancos da legislacao 

pertinente a questa°. 

Devido as indefinicsies e demora nos procedimentos por parte do governo federal, 

alguns Estados, entre eles Sao Paulo, tomaram para si esta responsabilidade de legislar 

sobre o assunto. Ao que diz respeito especialrnente ao Estado de SOo Paulo, foi instituido a 

partir do Decreto 40.723 de 21 de marco de 1996, urn grupo de trabalho visando garantir os 
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direitos destas comunidades remanescentes de quilombo. 

Este grupo de trabalho foi integrado por representantes das Secretarias da Justica e 

da Defesa da Cidadania; do Meio Ambiente; de Cultura; Institut° de Terras do Estado de 

Sdo Paulo, Procuradoria Gera! do Estado, Secretaria de Govern° e GestAo Estrategica, 

Conselho de Defesa do Patrimonio Historic°, Arqueolegico, Artistico e Turistico 

(Condephaat), Conselho de Participacao e Desenvolv-imento da Comunidade Negra do 

Estado de SP, SubcomissAo do Negro; Comiss-do de Direito Humanos da OAB, Forum 

Estadual de Entidades Negras e das comunidades remanescentes de quilombo. 

Depois de empossado este grupo deu-se inicio a tres procedimentos: 

• pesquisas bibliograficas e obtencAo de pareceres tecnicos; 

• divulgacao dos trabalhos e chamamento a participacao; 

• pesquisas de campo; 

Procedimentos estes, que resultaram em grandes avancos para o Estado de Sao 

Paulo, pois foi este grupo que elaborou a minuta de anteprojeto de lei que, posteriormente, 

resultou na Lei 9757/97 e a minuta do Decreto 41.774/7 que cria programa especifico para 

acAo governamental. 

Quando o govern° traz para si esta responsabilidade, elimina-se o problema de 

quem emite os titulos, no caso 6 o Estado, e por meio de negociacoes corn as cornunidades 

organizaclas que reivindicavam seus direitos, principalmente as do Vale do Ribeira, acorda- 

se que os titulos seriam coletivos e inalienaveis. A Lei 9757/97 e o Decreto 42.839/98 que a 

regulamenta diz que: 

"Art. 2°. (Lei 9757/97) — 0 titulo de legitimacao de posse sera 

expedido, sem onus de qualquer especie, a cada associacAo 

legalmente constituida, que represente a coletividade dos 

Remanescentes das Comunidades de Quilombos, com obrigatoria 

insercAo de clausula de inalienabilidade." 

"Art. 2°. (Decreto 42.839/97) — Os Remanescentes das comunidades 
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de Quilombos, assim definidos, conforme conceituacao antropologica, 

obedecido o disposto no artigo 15 do Decreto no. 41.774, de 13 de 

maio de 1997, sera° identificados a partir de criterios de auto-

identificacao e dados historicos-sociais, escritos e/ou orais, por meio 

de Relateio Tecnico-Cientifico, elaborado no ambito do Institute de 

Terras do Estado de Sao Paulo `JosO Games da Silva' - Itesp." 

Contudo, embora haja estes grandes avancos na legislacao paulista, que muito 

beneficiaram comunidades do Estado, ha que se ressaltar que desde setembro de 2001, por 

meio do Decreto 3.912 do Excelentissimo Senhor Presidente da RepUblica, abriu-se uma 

nova discussa'o, pois por meio desse Decreto fica estabelecido em seu artigo 1': 

"Art.1°. Compete a Fundao Cultural Palmares — FCP iniciar, dar 

seguimento e concluir o processo administrativo de identificacao dos 

remanescentes das comunidades dos quilombos bem como de 

reconhecimento, delimitacao, demarcacao, titulaca'o e o registro 

imobiliario das terras por eles ocupadas." 

Abre-se entao, a discussao sobre a competencia para efetivar os processos de 

reconhecimento das comunidades remanescentes de quilombo. Segundo Rothenburg (2001, 

p. 18) que é Procurador da Republica em SP, "o decreto é exclusivo mas nab excludente: 

determina que, na esfera federal, a Fundacao Cultural Palmares (e so ela) ocupe-se das 

terras de quilombos. Mas nao exclui — e nem poderia — os orgaos locais (sobretudo os 

estaduais de realizar, no ambito de sua competencias, os atos de regularizacao fundiaria das 

terms de quilombos." 

Com isso, pode-se deduzir que ao Estado cabe agora apenas legislar sobre as terras 

devolutas. Embora todos os processos levados adiante pelo Estado tenham 

coincidentemente sido realizados em terras devolutas, instaura-se assim uma limitacao aos 

poderes deste, nao sendo possivel ao Estado proceder a indenizacoes, se forem necessarias. 

Esta limitacao pode-se aplicar inclusive a situacao do Camburi, caso este venha a 

ser definido juridicamente como remanescente de quilombo, pois como o bairro passa por 
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uma AcAo Discriminatoria, so ao final dela e possivel deterrninar se trata de terra devoluta 

ou nAo, embora tudo indique que sim, nao ha garantia. 

Alem disso, este Decreto tem outras restricOes, pois e menos abrangente que a 

legislacao estadual paulista, em relacao conceituacAo dos quilombos e tambem determina 

em seu Art. l'., paragrafo imico, a obrigatoriedade das terras de quilombo terem sido 

ocupadas anteriormente a 1888, data da abolicao da escravatura, e que deveriam ainda estar 

ocupadas em 05 de outubro de 1988, ignorando assim a marginalizacAo que os negros 

sofreram antes e depors dessas datas. 

Dalmo de Abreu Dallari, renomado jurista em 2001 diz a respeito das pesquisas 

realizadas acerca dos quilombos, formados antes e apos a abolicao, e critica o Decreto 

3.912: 

"Um fato importante, revelado por esses novos estudos e pesquisas, foi a 

comprovacao de que, alem dos quilombos remanescentes do period° da 

escravidAo, outros quilombos foram formados ap6s a abolica6 formal da 

escravatura em 1888, pois, desde que extinto o direito de propriedade sobre 

os negros, estes foram abandonados a propria sone e para muitos o 

quilombo era um imperativo de sobrevivencia. Desprovidos de qualquer 

patrimonio, vivendo na mais absoluta miseria, os negros foram forcados a 

conviver numa sociedade que os considerava inferiores e nem mesmo os 

respeitava como seres hurnanos. (•..) Assim, muitos dos quilombos 

formados antenormente nAo se desfizeram e °taros se constituiram porque 

continuararn a ser, para muitos, a Unica possibilidade de viver em liberdade, 

segundo sua cultura e preservando sua dignidade. Foi tudo isso que inspirou 

a proposta e aprovacAo do artigo 68 do ADCT, de 1988 (...) Com o intuito 

de orientar a aplicacao do artigo 68, estabelecendo regras p-ara a emissAo dos 

titulos nele prevista, o govemo federal editou o Decreto no. 3.912, de 10 de 

setembro de 2001. Longe, porem, de eliminar as dirvidas e harmonizar as 

situacoes de contlito, esse decreto federal agravou o problema por conter 

varias restricOes aos direitos conferidos pelo dispositivo constitucional." 

(Dallari, 2001, p. 11/12) 
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Alem do mais, deve-se lembrar que no caso do reconhecimento de Camburi, como 

remanescente de quilombo, este ainda encontra-se dentro dos limites fisicos de duas 

Unidades de Conservacao, e diferentemente do que acontece nos territOrios indity.enas, que 

imediatamente tem todos os titulos incidentes na area como nulos de pleno direito, mesmo 

para os parques federais, estaduais ou quaisquer tipo de Unidade de Conservacdo, quando a 

area é identificada comp indigena, nos territorios quilombolas, é necessario proceder a uma 

desafetacao da area quilombola que se sobreponha a uma Unidade de Conservacdo antes da 

titulacAo, pois o cartorio nAo registra uma area onde ja existe urn titulo valid°, o da Unidade 

de Conservacao legalmente constituida. Portanto, de posse de urn relatorio favoravel ao 

reconhecimento do territOrio como remanescente de quilombo pelo Orga-o competente, no 

caso de Sao Paulo o Itesp, este deve pedir a alteracdo dos limites da Unidade por meio de 

decreto ou por lei, como determina a constituicab e como aconteceu nos Parques Estaduais 

de Intervales e Jacupiranga, dentro dos quais foram reconhecidas as comunidades 

remanescentes de quilombo de Nhunguara, Sapatu e Andre Lopes (Lei no. 10.850 de 06 de 

julho de 2001). 

73. 0 Relatorio Tecnico-Cientifico 

Foram realizados estudos de natureza antropolOgica e historica sobre a comunidade 

do Camburi, cujas informacbes resultaram de forrtes primarias e secundarias provenientes 

de: 

a) Estudos de cunho antropologico e socio-ambiental elaborados por tecnicos do 

govern() e pesquisadores que estudaram a comunidade. 

b) Documentos relacionados a regularizacao fundiaria do litoral norte paulista. 

c) Dados e avaliacOes decorrentes do dialog° em campo corn membros da comunidade 

e tambem corn os diversos agentes envolvidos no processo de regularizacao 

fundiaria. 

d) Documentos historicos e cartoriais decorrentes de pesquisa realizada junto ao 
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Arquivo Historic() de Sao Paulo e ao Institut° Historic° e Geografico Brasileiro. 

Apos estes estudos, foi realizado um "Relaterio Tecnico Cientifico sobre os 

Remanescentes da Cornunidade de Quilombo de Camburii Ubatuba-SP", finalizado em 

abril de 2002. Cabe ressaltar que nao se trata de um Laudo Antropologico, que e um 

documento muito mais complexo. Este relatorio esti dividido em duas partes: a primeira e a 

historia de ocupacao territorial e composicao etnica de Camburi e a segunda parte e 

composta de cinco propostas para regularizacao fundiaria do Camburi, ou seja, qual seria a 

delimitacao do territorio quilombola, visto que na primeira parte fica constatado que o 

territorio de Camburi e sua populacao trata-se de remanescente de comunidade quilombola. 

As cinco propostas sao: 

• Proposta 1: todo o bairro territorio remanesce-nte de comunidade quilombola. 

• Proposta 2: todo o bairro 	 territorio remanescente de comunidade quilombola, 

excetuando-se a ponta da cabecuda (que estA na transicao com a Vila de Picinguaba — 

'ado esquerdo do mapa). 

• Proposta 3: todo o bairro 	 territOrio remanescente de comunidade quilombola, 

excetuando-se a ponta da cabecuda, a praia Brava do Camburi e a parte do bairro acima 

da rodovia BR 101. 

• Proposta 4: apenas a Area do bairro conhecida como Jambeiro, na qual mora a maior 

parte das pessoas que querem o territorio quilombola e mais a "propriedade" de 

Francisco Munhoz, onde esti a toca da Josefa, fazendo parte assim do territorio 

simbolico. 

• Proposta 5: apenas a Area do bairro conhecida como Jambeiro. 

0 passo seguinte foi a discussao aprofundada das cinco propostas junto 

comunidade que deveria resultar na escolha de uma delas, fechando assim a delimitacao 

territorial da comunidade. Em seguida, o Itesp deveria publicar o Relaterio Tecnico- 

Cientifico no DiArio Oficial, pois segundo o Decreto 42.839/98 cabe a este orgao estadual o 

reconhecimento da comunidade. Passaria-se entao, a fase de titulacao da Area, cujos 

procedimentos dependeriam das caracteristicas juridicas das tetras envolvidas. 

Contudo, em relacao ao Camburi o processo encontra-se parado. Apesar do RTC ter 
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constatado que toda a populacao do bairro poderia ser considerada remanescente de 

quilombo, pois tem uma genealogia comum e um forte mito fundador ligado ao tempo da 

escravidAo, nAo ha coalizAo dos moradores em relacao questAo, ou seja, eles encontram-se 

divididos em os que querem e os que nAo querem esse reconhecimento. 

Para que mais uma vez o Estado, agora na figura do Itesp nao impusesse mais uma 

vez sua autoridade no territOrio de Camburi, os tecnicos deste argAo, responsaveis pelo 

processo de reconhecimento quilotnbola no bairro, decidiram retardar o processo para que a 

comunidade chegasse a um acordo interno, como conta a responsavel pelo processo no 

1tesp:. 

"No Camburi a turma rid° quer lembrar dessci parte da historia, voce 

conhece a turma do .Maximiliano, o C:elso, aquela turma, o Celso 	 "eu 

tido sou negro„sou 	 ele prefere ser Indio que negro. Se nos 

partimos do principio do autoreconhecimento, como e que vou trabalhar 

com um grupo que so 10% se autoreconhece? 

Nos ficamos num beco sem saida, para resumir, ou voce realmente 

reconhece o quilombo como historicamente foi provado pelo relatorio, que 

o Camhuri inteiro e um territOrio antigo de ocupactio quilombola, de 

ocupaccio de negros, e voce fere toda a vontade de um grupo maior, ou 

voce fit: sair a area onde reahnente o grupo que se autoreconhece ocupa, 

mas voce fere a po.s.sibihdade deles se desenvolverem e se reproduzirem e 

prosperarem no futuro, porque pouca terra di. 

0 que foi decidido com eles e que respeitariamos o tido reconhecimento 

deles, nos estamos respeitanelo e vamos pas.var por cima de voce s, 

mas vamos dar um tempo para que voces continuem se entendendo e 

ageme continua a vir aqui mostrar as vantagens. ou nao vantagens. E por 

enquanto este', parado assim." (Maria 1gnez Maricondi, funcionaria da 

FundacAo 1tesp - 2002) 

Desde entao se passaram 2 anos e a situacao e a mesma, a populacAo continua 
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dividida e a AssociacAo do Quilombo de Camburi continua a pedir a delimitacao de seu 

territorio, o que deve acontecer em uma porcao reduzida do conjunto do bairro de Camburi, 

abarcando as terras do Jambeiro e as de Munhoz (proposta 4), ou seja, a divisAo da 

comunidade sera confirmada fisicamente. 

7.4. Ser negro, ser quilombola, recusar por que? 

De acordo com Gusmao (1981), inspirada nas ideias de Jaime Pinsky "a escravidao 

no Brasil se realiza de modo que um homem escravo, tenha em seus filhos e nos filhos de 

seus filhos, a extensa-o de sua condicao escrava". 

Portanto, faz-se necessario esconder e esquecer a condicAo de escravo fugido ou ex-

escravo. Mansano (1999), que estudou a populacao de Camburi, argumenta que suas 

memOrias estAo calcadas no patamar da liberdade e rd° da escravidao, que a todo custo 

tentam esquecer. 

Ao longo de quase 200 anos de permanencia em Camburi seus habitantes 

construiram a identidade, identidade esta que os igualava aos demais habitantes dos outros 

bairros da regiAo. 0 "ser caicara" alio se assenta sobre a cor ou posicAo social e sim sobre 

vinculos parentais, conhecimentos acerca da natureza, compartilhamento de costumes e 

tradicoes, ou seja, sobre a cultura. 

Os negros fugidos, abandonados, ou recem libertos, que em Camburi construiram a 

"terra da liberdade" sofreram, antes de chegarem all, os estigmas da condicao de negro e 

de escravo. Portanto, passaram a valorizar e exaltar a conquista da liberdade. 

Alem do mais, em Ubatuba a condicAo social existente propiciou uma maior 

integracao entre os camponeses que a habitavam dispersamente, pois fazia parte de uma 

capitania periferica, sem muita importancia para o sistema colonial e, posteriormente 

nacional. Neste contexto, surge e soiidifica-se a identidade caicara, que abriga a mistura de 

indios, negros e brancos, todos parte da mesma classe social, a dos camponeses. 

Anderson B. (1993), analisando o conceito de nacao diz que todas as comunidades 

sAo imaginadas, ate as menores, de contato direto, variando apenas no estilo corn que sAo 

imaginadas. Mem do mais, a comunidade reconhece outros individuos que participam da 
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mesma comunidade imaginada, ou seja, o caicara de Camburi que nunca viu o caicara de 

Cananeia o reconhece como caicara quando informado que este partilha dos mesmos 

signos. 

Portant°, a identidade e um conceit° chave para se entender por que os caicaras de 

Carnburi rejeitam serem tratados por quilombolas. 

A palavra quilombola para o morador de Camburi, assim como para outras 

comunidades no Brasil, e uma forte e nao boa recordacao da escravidao. De acordo com 

funcionarios do Itesp que trabalham com o reconhecimento dos territ6rios quilombolas em 

Sao Paulo essa palavra "pesada", carregada de sentido pejorativo, pois em alguns lugares 

do Brasil quilombo sinonimo de confusao. Ou seja, se a cornunidade a ser identiftcada 

nao esta bem organizada politicamente, e ciente do que ser um quilombola, dificil que 

de imediato compreenda as vantagens de se-lo. 

0 morador de Camburi acredita que ao rechacar a identidade ja construida e 

consolidada, a de caicara, mergulhara novamente na escravidAo e nos preconceitos da 

condicao negra, como pode ser observado na fala desses caicaras: 

"Aqui nunca !eve escravo, aqui todo mundo era 'lyre, ninguem aqui 

veio da Africa ncio. A Cristina fa' escrava, ela contava como era 

sofrido, eu num quero ni saber dessa historia de "coiombo" modo de 

que isso e sofrimento. Hoje mistura tudo, branco com preto, com 

Indio, num tem que inventa historia de "colombo". (Ingles, caicara de 

Camburi, descendente de negros e brancos, Pascoa de 2002.) 

"Eu sou contra o quilombo porque eu neio me reconheco nisso, a 

rninha genealogia vem de Ulna descendencia indigena, dos indias 

Karapeva. Eu sou calor& Nilo sou racista, minha e.sposa e negra, 

mas posso, aceito que nos seja remanescente de quilombo. 

(Moises, caicara de Camburi, descendente de indios 11/2002) 

Mesmo depois de varias reunifies dos tecnicos do Itesp no bairro e de uma pequena 

comitiva ter ido conhecer outros quilombolas (do Vale do Ribeira), a opiniAo da 
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maior parte dos moradores nao mudou, (VER DIAGRAMA DE RECONHECIMENTO 

QUILOMBOLA), pois alem de resistirem a assumir a identidade quilombola, eles temem 

mais uma intervencao do Estado em seas vidas, como mostra esses relatos: 

"Eu penso que isso e so mais uma coisa para modo de engana o povo, 

porque as terra vai ser do Estado e nao do povo do Camburi, eles nao 

querem nem page pelas terra do povo". caicara de Camburi, 

descendente de negros e brancos, Pascoa de 2002.) 

"Eu fin nas reunioes mas os tecnicos do !top new me convenceram, 

nem convenceram a inaioria do povo, quem esta nisso e mais gente de 

_fora e isso eu nao achei born. Enid°, ficou mesmo reivindicando o 

quilombo o Genesio e os parentes mais proximos dele que moram ali 

no fambeiro". (Moises, caicara de Camburi, descendente de indios 

11/2002) 

"Eu num sei se essa histaria de quilombo é boa, nao sei, mas tenho 

medo das coisa fica ainda pior, porque e mail uma coisa do Estado 

nas costa do povo. isso so veio dividi o povo, porque uns quer outros 

nao. Aqui nab teve escravidao, mas tem muita genie que o tronco é 

negro e o povo se misturo. A pesca aqui ti mull() ruim, num pesquei 

nada. 0 cerco esia Ia na Ogua, mas esta ruim, continuamos sem luz, 

sem estrada, sem liberdade de trabalha, nas somo e cativo do 

Estado". (S. Ze Lucio , caicara de Camburi, pescador, Pascoa de 2002) 

A escravidao é o pior de urn processo de marginalizacao e exclusdo social ao qual 

os negros foram submetidos desde sua chegada em terras brasileiras, mas ela nao se encerra 

em si mesma, a escravidao engendrou urn mundo bastante complexo que deixou marcas 

para akin dela, pois a sociedade dominante continuou sendo a branca ou pelo menos a que 
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quer ser branca, e esta imp& que a identidade negra construa-se numa representacdo 

branca, na qual segundo Gusmao (1981, p. 176): 

-Privilegia-se a alma branca ou o espirito mestico em nome de uma 

suposta integracdo social marcada pelo recalcamento ideologic°. 

0 recalcamento ideologic° esta presente na pratica etnocidiaria da 

sociedade branca impedindo a construed° do negro como sujeito e 

impedindo ate mesmo a construedo do negro como sujeito e 

impedindo ate mesmo, a construed° de uma personalidade singular e 

particular que permita o assumir-se como negro." 

Levado a crer num suposto mito da democracia racial, desde a aboliedo da 

escravatura, muitas vezes o negro  passa a negar sua identidade original, mais ele ainda 

muitas vezes nega o reflexo do espelho, ou seja, ele nega sua exterioridade que é negra, em 

nome de uma mesticagem que na verdade mascara a tentativa de embranquecimento, feito 

alias, nao pelo casamento, mas sim pelas relacties clandestinas que geraram mestieos 

tambem marginalizados. Ainda segundo Gusmao (1918, p. 176): 

"Ser negro de alma branca é mais uma vez, ter por pada° o branco, 

negando sua exterioridade que é negra, assumindo o fetiche da 

brancura. (...) 0 fetichismo em que se assenta a ideologia racial faz 

do predicado branco, da brancura, o sujeito universal e essencial. (...) 

Hipnotizado pelo fetiche do branco, ele esta condenado a negar tudo 

aquilo que contradiga o mito da brancura." 

Para Moura (1977, p. 19), o processo de marginalizaedo do negro em nossa 

sociedade a ainda mais perverso, pois segundo este autor a sociedade faz crer que o negro 6 

marginalizado porque a sujo, incapaz, desleixado e ndo por sua cor, quando na verdade ele 

encontra-se sujo, incapacitado e desleixado porque foi marginalizado pela sua condiedo 

negra. 
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"0 negro marginalizado, por isto, visto atraves de racionalizacoes 

como sujo, incapaz de disputar com o branco a lideranea da 

sociedade, nos seus diversos niveis. Fazem uma ligaca'o reificada, 

para usarmos a tenninologia lukacsiana, entre a etinia negra e a 

situacao de pobreza„ exploracao e delinquencia a que os seus 

elementos margmalizados pela sociedade capitalista chegaram, 

especialmente nas grandes cidades. A partir dal. conclui-se que se ele 

se encontra presentemente marginalizado e em situacao inferior ao 

branco, isto se deve fundarnentalmente, sua propria incapacidade e 

na° as barragens de peneiramento que lhe foram impostas" 

Segundo este mesmo autor, mesmo apes a abolicao da escravatura o negro foi 

marginalizado porque: 

1. 0 escravo nao tinha condieoes cognitivas capazes de elevar suas lutas — pela sua 

propria condicAo estrutural de escravo — ao nivel de tomada do poder politico. 

2. Devido aos mecanismos de direcionamento economicos que ele, escravo, ndo 

controlava. Houve um peneiramento que permeou as oporttmidades de integracAo 

social do ex-escravo. 

3. A 1121-0 politica de absorcao do ex-escravo a sociedade. A preferencia a vinda de 

migrantes estrangeiros. 

Desta maneira, o negro foi submetido marginalizacab, ao sub-emprego, ao 

desemprego, prostituiclo, pois a sociedade dominante fez das diferencas culturais e 

esteticas, tnarcas de infetioridade, que se desdobram em preconceitos e racismos. 

Contudo, em Camburi, ha que se tomar cuidado com a expressao "racismo". Ele 

existe no bairro? Essa questa° foi crucial para esta pesquisa, pois era definidora de 

caminhos e, por isso, dorninou varias idas a campo, em busca da resposta que t'oi negativa. 

Conforme se observa no diagrama genealogic° da comunidade, as familias misturaram-se e 

continuam misturando-se. Alem disso, nenhum caicara nega sua origem negra. Entretanto, 

percebem que nao facil ser negro em nossa sociedade, por haver preconceitos e, por isso, 
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nao querem assumir outra identidade que nao a de caicara. 

Urn outro fator de rejeicao ao territorio quilombola é o fato de que essa é uma 

proposta trazida pelos "de fora" e por agradar tanto aos "florestal", a exemplo do que 

mostra a fala do diretor do Nueleo, em 2000: 

"Uma outra coisa interessante seria colocar a area de 

quilombola, porque a constituicao lhes garante o direito a terra. 

1st° seria Otimo pra nos e pra des. Alas, ainda ha uma 

resistencia muito grande da populacilo em admitir que sao 

descendentes de escravos." (Luis Roberto Numa de Oliveira) 

Todavia, a maioria da populacao de Camburi nao v'e corn bons olhos a proposta de 

tornar o bairro uma area quilombola. Apesar da profunda mistura entre as familias que 

deram origem ao bairro, muitos moradores fazem questao de frisar que sao descendentes de 

indios e os que falam da origem negra, referem-se aos antepassados com grande orgulho, 

pois tratam-se sempre de negros fugidos, desbravadores, valentes e livres, nao escravos. 

Urn outro motivo para a resistencia ao reconhecimento do Camburi como territorio 

remanescente de comunidade quilombola é o fato das terms nao serem divididas. Ou seja, o 

titulo das terras a coletivo e isso vai contra ao seu modo de vida no qual o trabalho familiar 

no sitio que pertence a familia ocupa lugar central, afinal sao camponeses que querem ter o 

seu chao. 

"Essa historia de quilombo nao da certo nao, la no Vampinho', 

to tudo arrependido, porque a terra nab sao deles. E nossos 

filho? Depois como fica? Quern garante que o govern() vai deixa 

morando aqui? E se eu quiser it embora? Nilo tenho direito de 

vender minha terra? E se meu filho nao quiser ficar?" 

(Maximiliano, caicara de Camburi) 

Embora no passa o tipo de agricultura realizado no bairro tenha sido de rotacao de 

solos, a area de seu sitio, onde estavam as criaciks, as frutas e as plantas de cura, sempre 

198 



••
• •

••
••

••
••

••
••

••
• •

••
••

••
••

••
••

••
••

••
• •

••
••

••
••

•  

foi fixa. E se antes o caieara nao se importava ou nem sabia da existencia de papeis que 

confirmassem sua posse, hoje ele aprendeu e quer te-los. Apas tantos anos de 

expropriacifies, o campones de Camburi quer garantias. 

Eles tambem temem que na condicao de -quilombo", o territorio continue impedido 

para o "progresso". E fato que, todos querem ter acesso as inovacties tecnologicas e ao 

conforto, inclusive a populacao de Carnburi, que nao quer correr o risco de continuar 

proibida de reformar suas casas ou mesmo de vende-las e ir embora. 

Contudo, apesar desta ser a saida que teoricamente melhor se adequaria as 

condieties do bairro, esta nao uma solueao magica que resolvera os problemas dos 

moradores. Muito pelo contrario, pode inclusive aumenta-los, pais se ado houver uniao da 

comunidade, em torno de uma decisao acerca do assunto o Itesp procedera a delimitaeao do 

territorio quilombola de Camburi apenas nas terras ocupadas pelos moradores do Jambeiro, 

onde mora a maior parte dos que querem este teffitorio e nas terras de Francisco Munhoz 

(que na verdade sao devolutas, coma aponta a Acao Discriminatoria ja referida), corno quer 

em instancia a Associacao do Quilombo de Carnburi. 

Agindo assim, o Itesp estara reconhecendo um direito da Associacao do Quilombo 

de Camburi, mas seus tecnicos sabem que vao estar colaborando para uma maior divisao 

entre as moradores de Camburi. 
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Que frisks os caminhos, se tido fora 
A presetica das estrelas! 

Mario Quintana 

f 

• • 



••
••

••
••

• •
• •

••
• •

••
••

• •
••

••
••

••
••

••
••

••
••

• •
••

• •
••

n 

9. Consideracoes finals 

Em cinco anos de pesquisa, de convivio em Camburi, meu olhar navegou por 

vaiiadas problematicas deste bairm rural, e e claro, foi se transformando. Arrisco a dizer 

que quanto mais eu sabia sobre os problemas, conflitos e contradicoes do bairro, 

dialeticamente, mais eu me aproxirnava e me distanciava deles. Pois, fui percebendo como 

todos, de uma forma ou de outra, estavam interligados e o quanto eram amplos. 

Mais do que uma populac5o tradicional inserida arbitrariamente em uma Unidade de 

Conservacao Ambienta, o Nude° Picinguaba do PESM, Camburi e um exemplo do 

descaso da nossa sociedade, do nosso Poder Public°, que ainda nAo aprenderam a lidar com 

as diferencas. 

Esta populacao, assim como tantas outTas no Brasil, foi excluida do process° de 
"desenvolvimento" do pais, porern, ela teima em existir, persiste recriando, reinventando 

seu modo de vida que ao longo dos Ultimos 40 anos sofreu interferencias e conseqiientes 

transformacoes. 

Eles n5o deixaram de ser caicaras, camponeses que lutam para permanecerem em 

seu territorio, com o qual tem uma ligac5o que vai alem das atividades que deixaram de 

exercer sobre ele, esti no simbolismo que o territorio, que a terra dos antepassados tem em 
suas vidas. 

A identidade caicara, construida ao longo de quase 	 anos, tomou a todos, negros, 

indios e brancos; iguais. Misturaram-se e constituiram o bairro rural de Camburi, cuja 

ori gem remonta ao tempo da escravidao, quando negos valentes fitgiram do cativeiro e 

fundaram a "terra da liberdade- como contam seus moradores. 

A memoria coletiva calcada no patamar da liberdade, excluiu o tempo da 

escravidao, que o tempo em que ainda nao se era caicara. 

Esse mito fundador, juntamente com a genealogia de Camburi. demonstra que esta 

uma comunidade remanescente de quilombo e que portant°, tem o direito ao seu territorio 

reconheci do constitucionalmente. 

Mas. mesmo diante desse mito, dessa origem dos moradores de Camburi eles, em 

sua maioria. recusam a identidade quilombola, recusam essa possibilidade que seria o 
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caminho mais facil para que deixassem de fazer parte do Nixie° Picinguaba. 

E por que recusam? Essa pergunta norteou essa pesquisa e chegou-se a conclusao de 

arias tantas interferencias do poder public° no bairro, seus moradores nao acreditarn que 

seja o Estado a resolver seus problemas. Eles querem liberdade de atividades e awes, 

querem sair da tutela desse Estado que sob figura do Miele° Picinguaba, "os forestal" 

como eles dizem. interferiu em suas vidas e impediu que o Camburi Posse urn bairro coma 

todos os outros de Ubatuba. Na fate dos camponeses de Camburi "hoje essa terra é cativa, 

nos como tudo cativo do Estado", e isso eles nao querem mais. 

Mem do histarico de interferencias que este bairro sofreu ao longo das tiltimas 

decadas, para uma comunidade que se desenvolveu refutando a condicao escrava de seus . 

 antepassados é complex° reelaborar sua identidade, principalmente quando essa identidade 

é ate hoje estigmatizada em nossa sociedade, pois o negro ainda sofre preconceitos e 

continua lutando por sua dignidade. 

Portanto, o reconhecimento do territorio do bairro como remanescente de quilombo 

deveria ser motivo de uniao da comunidade, mas ao contrario, serviu para separa-los. Pois, 

uma parte da populacao quer esse reconhecimento e vai consegui-lo mesmo que em uma 

parcela reduzida do territono de Camburi, enquanto a outra vai permanecer nos limites do 

Nticleo. 

Demonstrando essa divisao hoje existe no bairro duas associacbes de moradores, a 

"Associacao de Moradores de Camburi" e a "Associaca'o do Quilombo de Camburi", essas 

duas entidades, que de forma generica representam os contrarios e os favoraveis ao 

territario quilombola, raras vezes estao juntas e por isso a ocupaca-o, realizada pot ambas, 

da sede do Nikko Picinguaba foi tao surpreendente. 

Esse fato reflete a indignacao de toda a comunidade diante da precariedade da vida 

cotidiana em Camburi, a qual estao submetidos, devido as awes, e tambem as nao awes do 

poder public°. 

0 Poder Public° ao implantar o Nude° Picinguaba conteve em parte a especulacao 

imobiliaria na regiao, mas ao mesmo tempo criou urn grande problema que prejudice a 

sobrevivencia fisica e cultural dos moradores tradicionais do Miele°. 0 bairro rural de 

Camburi e o exemplo extremado desse problema, pois ali a situacao de ilegalidade das 

casas, rocas e demais atividades de seu modo de vida levou a marginalizacao desse bairro e 
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de seus habitantes. • 
• Camburi ate hoje nAo possui energia eletrica; a estrada de acesso ao bairro 6 precaria 

• e nAo asfaltada, por isso tambem nAo conta com nenhum tipo de transporte public(); nAo ha 

• telefones ou outros meios pUblicos de comunicacAo; nAo ha policiamento bairro; nAo ha • abastecimento de agua tratada, nem coleta e tratamento de esgoto ou qualquer tipo de • 
• saneamento basic° (fato que desencadeou a epidemia de hepatite no bairro em 2001). Ou 

• seja, o mesmo poder 	 que um dia quis proteger os remanescentes de Mata Atlantica 

• e preservar uma cultura tradicional ameacada pela especulacAo 	 condenou-os a 

• uma vida de constante degradacao, pois alem de faltar infi-a-estruturas basicas em Carnburi, • 
as atividades de seu modo de vida tambem foram impedidas. • 

• 0 problema fundiario, apesar de encaminhado. visto que esta em andarnento a acao 

• discriminatoria, constitui-se em urn processo lento, que segundo especialistas no assunto, se 

• arrastara pelo menos por 20 anos. E para os caicaras de Camburi, esta acao, como 

• caminhar na corda bamba, pois nao confiam em um desfecho favoravel para o proe,esso. • 
•

Mesmo porque quern restara daqui a 20 anos no bairro? Sea° ainda caicaras? 

• Os problemas acabam por se misturarem, pois envolvem a posse e o uso da terra, da 

• qual o caicara vem sendo expropriado material e simbolicamente. 

• 0 caicara de Camburi, ao longo de sua permanencia no bairro desenvolveu tecnicas 

• e saberes, observando a natureza e recebendo a heranca do conhecimento familiar, portant° • 
•

indigna-se com a postura contraditoria da do poder pablico que de uma hora para outra o 

• proibe de continuar mantendo o modo de vida que preservou durante geracoes aquelas 

• areas, hoje consideradas fao importantes para a biodiversidade global. 

• E essa indignacao que comeca a mover este caicara na busca de alternativas para • 
sua permanencia em seu lugar. A delimitacAo de um territorio quilombola em parte do • 

• bairro uma dessas alternativas, assim como a ocupacAo da sede do Nixie° Picinguaba, 

• pois demonstram que esta comunidade esta viva e disposta a lutar pela retomada do pleno 

• uso de seu territorio. 

• E. apesar das dificuldades que certamente esta comunidade ainda enfrentara •.ate • 
reencontrar sua dignidade, esta pesquisa chega ao seu final assinalando a retornada de um • 

• process° de luta por parte dos moradores de Camburi, e espera-se que se fortifique e siga 

conquistando vitorias. tanto como camponeses caicaras. como camponeses quilombolas. 

• )01 • 
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ENTREVISTA COM S. GENESIO MORADOR DO BAIRRO DE CA1VIBURI. SETEMBRO DE 1999. 

SIMONE: Me fate sobre o Camburi, como era , coma agora? 

S. GENESIO: A moga sabe, ja conhece faz tempo o luga, no tempo dos amigo; e inte a pouco. antes dos 'florestal do 
Casarao do Estado"! chega antes do "casarao do Estado". nos ndo era rico , 11107Ca. iSSO Mas tinha fiyrtura. 
ninguem passava fume como agora 0 Camburi mudoa nao mais aquele Camburi que era no perssado Eu nasci numa 
riqueza, num berp de ouro, era uma democracia, ester riqueza ern anssim. nil° era de dinheiro. em de fartura do 
plantijo, da laV011ra. A pessoa quando tinha urna idade OPISSIM de IOU 10 anos. acompanhava os pais e ia cyrrendendo o 
plantijo. E era MAO colhia muita abObara, batata doce. e tnandioca, mandioca doce... aquela de frita e aquela da 
farinha! tinha criagdo , pun.° • galinha, galinha comia banana madura, e err vou fala, a alimentagao das galinha mais 
compeiente para elas both os ovos i a banana madum, quatro vezes mais que o milho, todo rnundo errata. 

Eu era garotao e mar pai criatu 25, 30 cabeca de porco, ai o que acontecia... quando estava ben? cevado, ele 
mandava eu nos vizinho oferece, porque ia mata urna ou duas e 	 tinha consumo se pam a familia. E a moga que eu 
saia oferecen4o e lode? 	 dizia anssim "meu filho fala pan: o seu pai que nos lambem estamos aqui com uma ou 
duas para mata". Entiz'o a mogave. a dfferega dessa epoca. que emuma verdadeiro berp de oum, o dinheim erapouco , 
mais tinha faHura. As coisa tinhabem dize yak', porque todo mundo tinha, mar a mudanga vindo vindo e se a mega 
pergunta "S. Genesio porque que muclou?" Eu vou dize que mudou, que nela tem rnais aquela dernocracia, aquela 
libertagao, aquele direito, eu you culpa quern? Voir dize... eu V011 culpa o nosso govern°. Portyue quando err vejo o 
Parque nOo que a pessoa seja desobediente ao Partyme, nao isso, ate que o Parole la no conhecimento dos 
caigara daqui, eu quero dize que os guardas do Parque havera de se os prOprios caigara o verdadeiro caigara, ndo 
precisava nem policiaflorestal pra olha, pm toma coma porque o caigara ele cuidava, respeitava. tinha conhecirnento. 
Bom fala anssim... que a pessoa,fosse descultiva urna nascente de agua uma cabeceira de morro, ele sabia que o 
prejuizo ern paraos filhos e netos, para os que tavamvinelo. entao o conhecimento do que era certo tambem era passado 
adiante. 

Agora o Camburi mudou, mudou demais! A pesca... tinha gente Tie vivia da grande fartum de peixe, 6 meses 
nalavoura, 6 meses de pesca Agora a mop ve, fahou te apesca, se a moga vier aqui pra comprar I quilo de peire nao 
tem. E a lavoum ternino lambent porque nos nao temos o direito de lavro a terra para faze aquele plantijo, cria qqueles 
animal que criava no passado. podemos lavra a term e o luga hoje ta sofrendo. A moga sabe. esta estudando, v 

falui... o sofrimento que gad neste lugci. Sera que esse patio Tie trabalha nester. area de terra num tem um compromirso, 
um conhecimento? Tanto que as pessoa luta aqui, mais a mop sabe que cada vez esta sendo pior. Muitas reuniao, 
Ubatuba, aqui na Fazenda da Caixa, em divers° lugares, para que a pessoa tenha aquela esperanca de uma vida melho 
aqui dentro. Mais, a coisa estci complicando cadavez mais e nao tem melhoria 

Naquele tempo, daqui a Ubatuba era um dia de viagern. Saia daqui 5h da 	 para chega 5h da tarde em 
Ubcauba ape, pega tan canto de praia, subi monv , desce, pega outro canto de praia sai em Uhatuba, eu te cika as 
pmia. Camburi, praia Brava do Camburi, Praia da Fazenda toda, pegava o Ubatumirim, batia aquela praia :oda, saia 
no canto do Puruba , subia morm, saia na praia do Melo, depois Praia do Leo, saia no Promirim, saia no Felix, subia o 
mono , saia no canto da praia da Itamcunbuca, saia na Praia do Alto, passava, saia lt0 Canto da Barra Seca, saia no 
Perequeacu , parer entdo sai na Barra dos pescadores para entdo faze o seu trabalho, ficava em Ubcauba e no outro dia 
voltva, vie chovia, que ventasse , tinha que voila. Se nao fizesse anssim, tinha que vigh de canoa que levava 12h, 6h 
para ir e 6h peva voila, 4 home remando, mais quando o tempo estava nao dava. .Ar pessoa tinha annsim uma 
alegria , um cornpromisso suave que ntio tem hoje. Enid°, a mop que agora tem extruder, numa parle o progress° 
ajudo e em parte destrutir... o Rio da barra, era Urn rio rico. era peire que ia do Ho para o mar e do mar para o rio, 
quando a onda do mar esta muito forte, que nao dava para pescadd sai pam pescci de canoa, os caigarus fazia pesca no 
Rio cia Barra e nib era peirinho pequeno. era peire grande, todo tOo de peire, o Rio da Barra eitZ rico para !oda 
especie de peire. Agora a moa hoje nao tem orals nesse rio, por que? Porque veio a Rio Santos, foi conando a Serra e 
todo esse areiao desceu pam os Ho e foifazendo um atom onde era a criagao dos peixes. Hoje nem canoa entra, entrava 
barco a motor pain ostru do rio, hoje a moga passa de sapato e meta no pe, que e aqui na boca da barna e naquele 
tempo nos para passa, tirava a roupa, arrumava na cinta, punka na cabega e atravessava de anado e vesna a roupa clo 
°taro lado. E o porgresso! Hoje m'rs sai daqui 71230 „robe ate a Estrada, vai pra Ubaimba e .12h00 esta mita. mais e 
anssim, melhorou numa paHe e piorou noutra 

que nem os nome dos luga aqui, das cachoeiras, tem muitos da minha subrinhada que neio conhece os nome 
de verdade. Que nem: Cachoeira da Toca Escura, Mona do Cafe, Morro da Taqucuu Cachoeira da C'arvoeim, Nona 
do Indaia, Cachoeimdo Guaracipo, Picada da Pefra Cumpricla, Caruza Tem muitos que nao conhece, so aqueles que 
sae um pouco mais melho, o probehna a enaneada que nao sabe nada. Tem os pesqueiro, aS porde, de pesca: Ponta (la 
Andorinha, Ponta da Espia, Pesqueiro do Difirino, Car& Grande, Saco da Vajinha, cachoeim da Escada. a Ponta do 
Melo. Esses com menos de 20 anos sabe nada. ponyue nao puderum aprende e as veze nao quiseram . 

Agora a moca tenho medo de quando eu falta, de nil° le ninguem pam fala dessas coisa Eu espemndo 
aquela mogaque disse que ia escreve urn Mut, do Camburi. aquela que fbi easel... 

Lie refere-se its instalacOes administrativas do Nitcleo Picinguaba do Parque Estadual da Serra do Mar. 
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SIMONE: A Candy? 

S. GENESIO: E, e o seu tambim, e born porque se vosunseis dad yak,. quern Babe os jovis daqui tambim. E que essa 
mocidade nao conheceu a fartura! Tinha aqui S. Manezinho Bento, quando ele ficou naive pares cases , ele tinha muita 
mandioca na rocs; ele desmanchou o mandiocal, teve a farinhada. rids tudo ajuctolez a farinha. embarc5 na canoa para 
lever tudo para o comircoo de Ubatuba, para obte aquela imponancia e comprao enroval e cases cam a rnoca Tre, tudo 
era produto da rocs Era um trabalho pesado, mars tinha, os native daqui tinha sande. era dificil I no medico. quando a 
pessoa estava anssim adoentada. tornava dui de ervas. ievava uma parrcada, fazia o remedio. Duas semema tanis eu 
estava corn a perna mana conta! Tao inchada de uma pancada que level. Fiz banho de ervas, casava uma com a outra, 
era folha do cabago„ a °MO, a ,folha do sabugueiro e a folha da pariparoba e a baliem, eu fazia o cozinhamento e 
banhava. A moca nem sabe corn estava. 0 remidio born i do mate e eu casino, ate pam os pessoal de,  or a. esses pessoal 
que vem pam a pmia e come essas comida de Iota ou bebe, isso eu nuns comp e tambim nuns bebo, passa ma!, cha de 
boldo a excelente. 

0 poyo trabalhava e era sea:chive', eu sepultet meat tio Fernandez corn 105, minha mae corn 103, meu tio Emidio 
co 98 e por al, meu tio Difirino corn 102. Eles nao ia em farnuicia, minha mae a Unica vez que foi no hospital. com  I Bias 
morreu. Tudo era pesado , mars a vida era garamida, agora tem coisa marls a melita flea pro tambini. Ate a 

aquele respeito mudou. Enido a moca-me que naquele tempo nao tinha o estudo, so tinha duas pessoas que 
sabia le, uma estudaya em Picinguaba e oram era o Banta. Agora o govern pe'se escola, mars nao tern os ensinamento do 
passado. Hoje urn chefe de familia nao pode ensinci osPio. As vezes aparthaya corn cipo timumpeba 

Era uma fartura! Naquele tempo nos ,fazia muita farinha de mandioca, tinha muita mandioca de ,fritd, de 
cozinha,' tinha gente de for a que vinha percurd a nossafarinha. Hoje nao posso mats faze, nao pode plantd a mandioca, 
banana, porque estamo empedido, se me pegam cultivando a terra me prende, me lama as ferramenta. ai fico mau vista. 
E nao era para se anssim. 

Eu comparo o Camburi cam uma noiva, porque se eu tinha umafilhaque ia casa„ eu you quere que ela chame a 
atencao de todos no casamento, que seja a mars bonita, era anssim que o Camburi devia se, porque aqui i o porno final 
do Estado de Silo Paulo, aqui devia se bem cuidado, mars to abandonado. Per que nao tem luz? Par que nose que temo 
que remenda a estrada? Por que este castigo? Tem anos que eu lute, daqui a pouco eu bate; corn as 10 , yo para o 
sepuicro e tide vejo nada para detai Eu queriafirla pam as noise govern° coma ester o Cambia-I. 0 Parque tem cutpa 
governo nao indeniz8 o pogo, nag dci nem uma cesla basica pam o povo. Isto aqui a descend'encia de quilombo, eu 
sepultei , garoto, a velha Cristina corn 115 arras. Nao pode planter, nao pode collie, nao tem peixe! 

SIMONE: Por que o peire acabou? 

S. GENESIO:116iciou a canrinhamento do peixe, eu lava conversando corn unt pescado ern Ubatuba e eles me falaram 
que os peixe tudo na Baixa de Sao Tome, no Espirito Santo. Aqui nao passa mars nada So a Sr. Jesus mesmo. Tem 
uma pessoa aqui de Ubatuba, que qui que eu va no Ratinho, eu to aguardando, ele me falou que tinha que faki, nao sei, 
as vezes eu acho que tem que bola a boca no trombone, porque pares os mars novo a coisa pode flea pie. 

SIMONE: E a associacao de moradores? Coma anda? 

S. GENESIO: Vai indo, domingo tem reuniao, ate vem duns- senhora da prefeitura fala E a historia do Quilombo, todos 
nao descendentes daqueles escravo que veio pam ca. Os Basilio form os primeiro, a Maria Grande, moo da Justina, i dos 
Basilio, a Justina ease corn outro que veto de for a, mistun5. 

SIMONE: E a hisMria da sua casa, coma este 

S. GENESIO: Eu 17(14-Ci e me criei aqui„ minha mae :anthem, minha mae teve 13 litho nom meu pai Jose Antonio dos 
Santos, o Zi da Barn:, porque momva para ca da barn Que acontece, meu pai viveu corn minim mae, teve esses 13 
filho, al meu pai achO por bem arruma outra mulite, encostO minha mae. Uma Jai de Maria Filisbina, tinha apelido de 
Maria Paca, se junto com meu pai, a tempo passa e ele vim creme da igreja Assembliia tie Deus, e pam fazer parse das 
cerimonias da igreja tinha que casa, senao era so ouvinte, entao ele case corn a tal de Maria Paca. corn a minha mae ele 
ado era casado. era arnasiado, tenho to redo dessa pakzvra, ado gosto desse negocia de junta, pam min: tern que carat, 
por isso easel duas vezes, a primeira too deu certo„ depots easel comum viuva, mae de 7 filho, que estou corn ela ti hoje. 
Mats ai, meu pai casa corn a tat, nessa ipoca apareceu urn grileiro, en nao esta aqui, minha mdc foi moil.: do outro lado 
do rio, eufa a casa para ela, en morava la, Inas meu desfruto em no sitio do meu pa.i, ante, quando veio o IBRA cadastra 
as tetras, eu requeri essas term e paguei as imposto. Mas en flit pare seio Paulo, urthalhei la de caper°, fiquei 6 arms. 
Nesse tempo meu pai vendeu as term para o Joao Bento, vendeu, mats nao deu a parse da minha mae, ele nao fare; para o 
Jodo Bento que tinha duas mulhi. At a moca ve que o tempo foi passando, ele registra o terreno, quando eu cheguei, 
fiquei sabendo, meu pai me falou que nOs nao tinha direito porque ele nao era casado corn minha nee. Do mes-nto jell°, 
fur para o sitio, morel sozinhola uns 5, 6 meses ai, botaram foga na minha casa, destruiram tudo, eu lava pescando, em 
22 de margo, destruiram tudo, foi o Joao Bento, veto fato comigo, dizendo que o sitio em dele. Ele a adevogado dele 
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mesmo, ai luta daqui, luta &di, eu num tinha dinheiro , armmei esses adevogado de Uhatuba, prUneiro fat o DR. Nell°, 
depots foi Joaquim Barbosa, mats nao tinha dinheim pam da para des, abandonarum e o Joel° Benio nao, ai o Dr. 
Joaquin, Barbosa me chamom em Ubatuba e disse "S. Genisio, o senhorperdeu a causa". .Nos recorrem depot's de 2 anos 
ele disse de novo "perdeu", depots que minha aloe morreu ele vet mesmo ern cima de mim. Fui airas de adevogado. Afais 
nestas historia, o Joeio Bento falava que eu neio era filho do Ze da Barra, ja que 1160 constava o nome dele. Teve mita 
complicacelo. Quando a policoa veto aqui, o Octal de justica eu nao tinha para onde al o povo me ajudo, veio todo 
munda nao deixo a policia me acha e desmancha minha cam, depot's desmanchamm, so ficO a do delegado, a cam de 

farinha e a cas do Fabi Nei° th delinido aMda com emay essa historia 
A mocave, o que o caicara Eu new me conform°, isso nao e ter2u tombada term do govern° e coma pode ser 

isso, come que ele dono e pode det um despejo para uni caicara nascdo e criado na terra Se a term em do govern° 
se i reserva, se eu tivesse chegado depots, mats nelo! Eu tenho 73 arias! 0 Brasil urn pais abencoado. neio tem guerra, 
terremora mats so que a lei no Brasil. i para quem tem o Real. Ele compmu naquele tempo por tuna mixaria, 2 mirreis . 
para classe baixa nada! 

SIMONE: 0 pessoal do Panyue tem vindo para cailscalizar? 

S. GENESIO: Eles vieram agui semana passada, dando um papel, dizendo de novo que 	 pode planter, refornid casa, 
essas coisa. Eu neio so contra o Parque, que tem um erro, os filhos da terra nolo nada com Ls-so, nos sempre conserve. 
isso , nes precisa liberdacle, nos sabe ondepode cultivd se lido a mata esters/a ai hoje. pan' des dizi que eles que 
preserva Entelo que eles libemsse area, a term que pode, nil° tem mais forca. Poi- que esse castigo? 

EU live com o Bepo,2 cheguei gritando com ele, falei que era mentirvso. porque a cozinha que eu cons-trui, ele 
disse que tinha sido escondido, mais eu pedi azaorizacelo. Fiz ele percurci os papel. e aco. Eu disse para ele -o Sr. tem luz 

tem banheiro em casa, tem emprego, e o caigara?" 
tenha a lei do parque, num derrnbci as mata , tudo hem. mas nao feel, uma moradia? Isso nao esta 

Quando casa vai mora uncle? Debaixo de uma arvre? 
Eles nao derruba depots de pronto, mais manda pare': quando ta construindo te segunda ordi , que nunca chega. 

Lana pmia eles tiram muita coisa. 

E a casa do Badeco? 

S. GENESIO: Sabe, aquele barraco nc7o era dele, aquele novo, de madeira, ele vendeu aquilo e o dono novo que 
estava construindo, usando o nome do Badeco. 0 que certo , cerio, e aquilo estava ermdo, o dono estava enganando o 
Parque, foi feito escondido , as 18h da tank chegaram, 7h da manha estava pronto. Tiralum . Anzanha o dono vinha 
tirava o Badeco, ampliava fazia lanchonete, casa e ficava no luga Ndo, ndo. 
S.GE1VESIO: Todo mundo aqui no Gamburi, tinha que perczati advogado, para ai o advogado leva ao conhecimento do 
Dr. Juiz , todos aqueles que tinham suas moradas, seus para leva perarne o juiz. nes fizemos isto, todo 
mundo aqui no Camburi fizemos isto, agora a maga ve que estarnos agucudando, infelizmente esth iudo pcuado, decisao 
nenhuma. Afar ante disso, quando nos soubemo que o Camburi tinha sido vendido para os Alemaes, que os alemaes 
linham convado o Camburi, /oda essa parte aqui do litoral. al  jmntemo sae pessoas. comigo oito e nos marcamos uma 
uniao com a dotora promotom aqui de Mamba, fomos ki, chegando soube-se a respell°, denros os dados do Tie 
estava acontecendo, entc7o ela esclareceu para , pergumei "doton2 como,fica nag que temos descendencia de muitos 
anos; eu mesmo enterrei quando era mega uma senhora de cento e quinze anos, era Dona Cristina, agora a senhora acha 
que nos caicara legitimo pude sal de M ? " Ela sabe o que _Tato ? "Sat • sal sim, porque quem vai tirar voces de lei o 
exercito, pomme esth vendo para os alernaes". A moca que eat jd esclareci isso corn diversos advogados Naqmela 
reuniao com o Bepo e corn o Zizircho3, rye nos recebemos aqui mais de setenta pessoczs, gate veja sO, vieram come aqui o 
nosso Azul marinho, eles fala que isso ado havem de acontece. Como que eles fala que isso neio acontece se eu fici Ter 
com as autoridade que a promotora, sera que esta senhora estava doenie da cabeca que mentiu tudo isio? Ou entik 
vac, dize que sou eu que minto? Mas eu Wk. estava sozinho, estava com mats sete pessoas. anssim comentdrio de 
um jeito, comenicirio tie mom! 
E a dotora disse anssim pain mim "o senhor sabe o valor daquilo lci? Cada metro custa milli& e milheio de rear's". EMI° 
ta anssim, eles falaram que nessa Acao Discrimincrtoria tam chanyi nOs pam nos dize que a terra era nossa, mas ate 
agora ne'io chama 

SIMONE: Como o name dessa promotora? 

S. GENESIO: NUM lembro agora mas te digoja, daqui pouco a cabeca volta a funcionci, mas nos fomo falci corn ela 
na cidade, no gabinete dela. 

Alas; a coisa esta anssim ha quanto tempo? A moca sabe, quantas vezes flea' aqui? EU live doente. mas estou melhor e 
a associacifo vai voltd a mexe nism. 

Trata-se de Luiz Roberto N. Oliveira , Diretor do Node° Piciuguaba do Parque Estadual da Serra do _ 
' lrata-se do Prefeito de libatuba 
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ENTREVISTA COM S. JOSE LUCIO, PESCADOR EM CAMBIJR I 
DEZEMBRO DE 1999. 

SIMONE: Me canto da pesca. S. Ze. 

ZE LtICIO: A tempo dos antzgo as rede era de algod.to ou de fibre de plants; do mats auc genre conhece, a'epois tingia em c..-ddc de 
CaSCa de pau abebora, pra engand os peaxe qua nee we a rede. ncis pescava mazs na es•sa, cs pg.:sour' mais vellzo, en era rapasanho 
nova A espia a alt Plaque*,  ports, se sate net LTrn companheiro ficava oh eTiando, ttnha  vat de pass:1 tempic. e avasova quando 
peixe vinha, vinha sempre do sail pro +torte. a genie em duos canoe, ce.rcava o pare, esprenaa ale nas pedra. at Brava con a rede por 
dentro, era carapau, xereu, Brava 3, 4 canoada 15, 20 nal por anew. a cavala era a mesnia coast, 15 mil cavala isso foi Ind° , 112d0 ate 
enfraquece. No tempo das antzgo, o peixe era fisrto a as pessoo se conhecta a se respeitava, agora td. tudo Q.:7M vzrado , e por isso que 
Deus prendeu o pezxe. A »soca yin, que znverno Canada. lot esse que paszo*. Consegut tire 60 canto. 
E tem o problems das canoa, agora e uma complicacao, a moca sabe, os florestal des- que vai tudo se acabc: se nds. trd utnpau da mats, 
a maga acha? Se nOs depende dissoi Antes a gente escoThia a madeira a mesmo fazia a canoe. agora tern que tamed, e comprd cam 
que dinhezro? 
Aquela a urns tarrafa (mostra), e se pervurd um pogo limpo. urn lugs born no mar on no rzo e )oga. 
Quando inventaram o cerco, new tinha aqui, depots sim, eu pesquei 30 anos pro Afaciel. 0 peixe era tanto. tanto. agora enfraqueceu, ca. 
vai 10 pega quaze nada. Cam 90.%. ce tie. tern um fenaddo desse e rieza tem peixe pra verde. Tem lull, lula td born, mats as oessoa que 
peixe grande pra assa. 

SIMONE: Como pesca a lula 2  

ZE L UCIO: Lula a genie pesca de garatez, en pesca no coca pego 100, as vezes 30. 15 quilo por vez. 

( CHEGA UM TURISTA) 

TURISTA: Tern vista tartaruga 2  

ZE L tra0: Tenho, anda ontem a Bruno do Tamar' veto marca uma que tava no cerco. 

TURISTA: Nilo da mats ora COMe 9  

ZE L OCIO: leo, agora a genie chama o Tamar. 

SIMONE: NI° come neo a ze ,  

ZS LOCI& NW, o Tamar wit& a gente e a genie Oda eles. assim dd cetta Eies a que devia tome canto desses parque, tudo a meio 
ambience. 
Essa e a garateia (ale .mostra - ver fotas) , da pra por Man, pocle pega um pan a pindurd vdrios garateia, em coda uma pega aura hula. 
Mats eu you no cerco, pego ki. Fui de manhcl a you 18h00, peguei urss piragica, uns 4 xareu e reto de hda. Desde que comecou a do:, 
peguez uns 400 quzios de Iula. 0 mace dapeixaria yam bused, a gente avisa pelo radio e ele yam bused. 

SIMONE: E quando nzio tinha o radio? 

ZE L ea& Al tinha qua ta le avisa, mandava urn muleque 

SIMONE: Murta genie trabalhava corn pesca 2  

ZE L 	 Ah! Naquele tempo, W2S. 20 home. Aqua tinha 2 cerco, .5 home em coda cerco. Agora so tern I, que nern e men. 0 outro e 
do Ingle's, mats eie tiro cause de que redo Lava dando nada. 

SIMONE: Come e c cerco 2  

ZE LeCIO: Ele 6 assim chaio de encore , umas 14, levamo umas 40 braca2  de corda, a coda. braca a rneia. a genie coloca urn bambu 
d,aquele , vat gnaw 20 bambu e a rede e de butdo ( ale mostra bap) tem uns 50 butdo no rede. a gente larga rede e a'epois vat visita3. 
(ver desenho do cerco) 
Esse cerco que to at e do mop do Ubatzon•rint - metade do que nois consegue a dale , a outra rneia divide em 3 , e do pane dale. en 
recebo uma parte porqzte cuzdo do cerco e o Altzno tanibeni, porque remenda a rede. 0 dam ,  ald a rede, o to de sernendo a canoe. Nes 
corre cam o trabalho. 

Projeto Tamar lbama, visa a preservacao das especies de tartarugas marinhas que ocorrem no 
Brasil, o projeto realiza urn grande trabalho corn os pescadores, que passam a colaborar, avisando 
quando as tartarugas caem em suas redes ou encalham nas praias 
2  Unidade de medida equivalente a urn metro e meio. 
3 

Ida corn uma canoa ao cerco para retirada dos peixes 
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Cada ano a gente trabcdha 6 meses, no InVemo ndo pra trabalha, 110 nth imo genie coloca ulna rede espra . Elsa aqui 6' minha ( 
mostra a rede). gente pega zana rede boa . um tresmalho ( ele mostra rede voiteada chumbo). Aqui Fein 150 braya de rede, da pra 
pega tainha, que vem aqui pert°. Larga ela pra fora ( no sentido do mar aberto) pecira, entoca ela, coma canoa, la rEando reae, 
at fica Id. quando o petite ePitrapelo 	 ele inaMa. depois vai e vito e a'espvsca. 
Tema pesca do espinhel, que 0 corn anzol, aqui ndo ten: a corda. Dra _oegd. caclo. :ono corthnha ma's fina. A genre cornpra .100 , 150 
anzoi , do tainanho clue guise faze , e vai colocancio ria corda, uma linha 80, uma braca anzoi, urna braca anzoi, pega, cumna, 
pega T.acdo. 

SIMONE: Ate onde pra ir com essaz conoxs? 

ZE LUCIO: A gente van uns 5X, 1000 metros pra for 6' a'a bola, dd pra pro Trindade, dd pro ir 	 Matuba, mai s a gente ndo vai 
mais, porque tem ontbus na Bk. A gente sata daqui .Qh da nate e chegava Id 6, 7h da manila, 4 home reManda, a; vezes (panda voltava 
tava guaSe mono.. que alem de remd . tinha que carrega ccesa clue ?.a ievd e bused. Alms naquele tempo a ra,t3c...zu:,cia era forte. era 
tonlo mundo baixinho, mals a tunna era forte. Hole ;00 , hole ta com 65 anos. 

SIMONE: Por que o petzte esta acabando9 

ZE LUGO: Isso ai ndo posso explicd. AqUZ nnha rnutto pet-se, ndo tinha lugd de. Ubatuba: da Joatin,ga d.e tudo aqui . nap tinha iUga 

meiho. Tem gente fala que era 0poca de azabd mesmo. outros dz.?. que foz por causa dos arrastdo, do no chao de areia, os ba.rco 
grande entrava aqui e levava tudo, ?brio respeztava as epoca certa e as vezes defeso lava rnarcado errado. que ern caa'a lugd drferente. 
entdo as vezes nem crime era. Tudo e verdade, por isso Deus prendeu os pose no Ando do nk.7r. 

SIMONE: E id no rio 2 

LeCIO: Tinha multo peize, agora tem mum: areia, nuns criando :ens robalo de novo, yam° v0. Tem Pau, tem iagosta. No mar a 
genie o pega sempre„ mas tem Id na costa. Tem Ma173C0 na costora agora hi tudo nziado. 

A genie ta fazendo a mansquara aqui, all naquelas bOia azul ( etc' mostra) eu. o Celso. Maxinulzano, o Caw, a turma aqui. 
E do Institut° de pesca , genie colocamo dois peso de concreto de 1.040 gild° cada um (ele desenha mansqueira na areia). 
Chamemo um barco que levou o peso pra eu marquei a posicdo, cortou a corda, fot pengoso, ?WS deu ce.rto. 12'oje hi coin 15 dias, 
tudo bem. Hies falaramque em 6 mews pra v0 o produto deles. E cria robalo perto da. manzqueira. 

Mats eu vou faze depots umapra num, que essa eundo coma vai ficd. Aro Tamar dd pra consegui. 
Eu tando no mar, pra mim ta bom, trabalhat na roca quando podia, in= eu sou do mar. Trabalhet embarcado, viajet. Eu 

acho num na. terra, eu quer° sempre all ( aponta o mar). 

SIMONE: 0 mar 6 bom denials mesmo, mas o Er. ndo tem medo? 

ZE LUGO: Ndo tenho nzedo ndo, was ndo pode ablesd, o prdprio nome dele fe, diz tudo: Mar, ele pocie td bern com voce, daqui pozeco 
la de mar. 

Lie bzcho valente, abusa pra que? Td coin 10 anos agora , que deu uma mare= braba aqui. Eu falez. que Pada davapara sai. 
Os menino quis sat, se) foi entrd no mar, a canoe longe, a correr,teza levava pra Id e pra cd, 603 saiu quase mono, o outro morreu, 
dia 20 de abril. 

1Vdo pode desafia, redo pode, o nome dele e esse: mar. 
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ENTREVISTA COM CELSO SOARES — MORADOR DE CAMBURI, PRESIDENTE DA ASSOCIAcA0 DE 
MORADORES DO BAIRRO. - 30/12/1999. 

(NA VERDADE A ENTREVISTA TRANSFORMOU-SE NUM BATE PAPO COM ALCRINS IVORADORES: ZE 
LOCIO. ALTINO, INGLES E A CRIANcADA) 

SIMONE: Essa historia do camping da associae do, o que acontecere 

CELSO: Ta vendo essa area .? Entdo era pro tamping estar alt, silo 5400 mehrs qua inulos de um lady e mass 5400 do 
maw lado. entao da 10800 metros quadrados. Agora um engenheiro, o Mauricio, Jai medindo pra genre. Alas antes disso 
eu fiu pedir pra firer, o Bepo deu a autorizacao, se, que nao deu por escrao, deu de boca, falou assim "ah! E pra 
associaeclo? E pm fechar a praia? Pude fazes" Depots ele mesmo invediu. rnandou prende, prathiu os quarry bcmheiros. 
E agente levou uma multa de 2000 e tantos reais, que vamos recorrer, que new temos condicaes de pagar. 
Vamos ale la. pra voce ve. Olha , nos lizemos um camping improvisado, o cidadao paga circa cantos e Pica quantos 
Bias quiser, e a genre explica que o dinheiro é pra associactio de moradores, que fomos multados por isso nab tern 
banheiro. Depots vat ficar tudo direitinho, cercado , corn estacionamento de carry, vigia, tudo. ai Jews como cobrar o 

just° e ai a praia vai ser inteniacula, ninguem vai acampar na praia, acampar so nos camping, no nosso, no Ype, que o 
Ailion loma coma, nos quintals de quern quiser Ai a praia vai ficar mats bonita, o turista vai chegar, vat tomar seu 
banho, vai embora e a genie vat continuar sossegado. 

SIMONE: Como que foi na hora que eles viemm embargar o camping? 

CELSO: A genie lava limpando, tinha feito um nttairao de 28 pessoas, os prOprio fialcionario do Parque vet ajuda a 
medir, o Douglas veto. Lies passaram ulnas duas, iris vezes e nao lam pagar, mas por causa daquela obrinha alt, eles 
pararam. Ta vendo que to cercada essa parte do ten-eno? Apareceu um dono desse terreno, quer dizer,  , ele vender' isso 
pro Joa'o Bento ha uns 20 anos e agora diz que é dele de novo, entao ai fez um alarde essa briga do cidadlio ai corn o 
Joao Bento , que jci tinha liberado o terreno pra genre e tem documento disso, nada mats de boca! Pra depots nao vim 
corn essa de "liberei camping e nay banheiro" , onde jci se viu isso, camping sem banheiro, o que que isso ia adiantarpra 
genie , se os turtaa continua sujando nossa cigua, nossa praia? 

SIMONE: E como vai ser o esquema de Ancionamento do camping? 

CELSO: Todo o dinheiro vai pra associacao, vamos Ter funconcirios pra cuida• do camping o dinheiro vai ser usado 
em coisas como amona• a estrada que a prefeitura nib da jeito, o que o bairro precisa•, inclusive a genie quer comprar 
um veiculo pra socorrer um doenie, uma mulhe• grcivida, que agora se sabe ne? Ta cheio de carro ai dos turistas, mas 
no inverno, viva alma desce aqui. Tem que Ter o carro. E os gastos vao ser assim, quern assina as despesas S011 eu ou a 
tesoureira, que é a Maria Aparecida Santos Soares, e tem os fiscal: que Iowan pane de tudo , olha aqui os fiscais, essas 
carat• ai que voce 10 cansada de vi (juntaram-se varios moradores pares uma prosa). 1h! Tern tanta coisa pra faze, to 
vendo alt? Sao os piquetes pra lx , eles ja vien2m , medimm, tern a estrada que vieram jogamm pedra, ai pamram, tudo 
por causa do meio ambiente, que diz que tudo tem que Ter projeto, ai a prefeitura que nay quer fazer nada, nab faz o 
projeto e empaca tudo. 0 projeto pra essa estmda, a um projeto tecnka um engenheiro fail isso rapidinho. E o Bepo so 
aprova se liver urn projeto. A prefeitura tem engenheiro pra isso 
Agora o Alauricio vai tentar fazero projeto e encaminhar naprefeitura E a prefiitura enccuninha parao meio ambiente. 

SIMONE: E agora como votes vaofazer? A preftitura to umabagunca, o preen° afastado. 

CELSO:: Esse qfastamento acho que é Ai de sets meses e o presiclente da carnam lcita , o Ze Maria Patricia Alas se nada 
der certo, a genie vai chamar a imprensa, chamar a globo, faze o aue aqui, alias tem que esperar as chuva, porque se 
sabe, agora a estrada to boa. 
Parque tinha que ser da esimda pra cima, aqui é um balm, uma comuniclade e rude e proibido, nib pode construir, nao 
pode nada, agora ate pra comprar na cidade a genre taproibido , as lop so vendo se liver autorizacao do Parque. 
Agora veja voce, se eu fiver uma telha em casa pra arn4mar, nao posso, sem autorizacao new fax::. 

S. ZE LOCIO: Nao faz rnesmo! Ai a genie vive arnsim. 

CELSO: Em pane a culpa é do prefeito, que quando ele veto aqui pedir votos, ele diva que Cambial era a menina dos 
olhos doles, que a primeirapraia que ele ia maxi era aqui. Agora ele 10 saindo e nada mudou. Orlando a geme quebrar 
essa estrada, ninguem passa, ai vem todo mundo, a imprensa vinha e a genie ia coma porque a genie lava .,firendo isso, a 
situacdo de Camburi. 

SIMONE: Tent que ser assim mesmo, o Moises me contou coma foi rro dia que os florestals viercun e voces nab deixcawn 
eles levarem os materiais. 
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CELSO: , Jul aSSilli, a genie fillou "isso aqui nosso • 'Unguent vai leva nada!" .hattou todo mwtdo , mulher. crianca, 
homem, levamos ludo prri igreja e eles foram embota sem levar nada. 
Tem que falci Judo! °tam dia um caminhao desceu aqui. queria 	 sei o 	 aqui. eu manclei entborri, tido tinha 
licenca, nao tinha nada se pocle vende que seja a genie do higci. 

AILTON: Se nab, sempre o de fora re vem ganha o dinheiro e vai embora nada flea aqUi. 

CELSO: Tem que amimar a esimda ai tem um turisra que vent, passa o dia e Val embora, 	 esses re grease se muda 
pra co e suja a praia. cis cachoeiras. 

INGLES: E tem turista que fala anssim "deiva a e.simcla 	 anssint que legal, preserver Presetva o que. se  so esses 
nwhico vem pra ea? Fala anssim porque tent catro . porque nao tem que subi e desce ape! 

CELSO: ilifas a genie vai wruntar, vai Ter pedagio Ici ern cima, a genie jci pediu autorizacao e vanws firer uma guarita la 
em cima. autorizagiio do CONTUR. 

S1MOIVE: por isso que voces nao esiao cobrando nesse feriado. rims. perdeu lock esse mavimento do ano novo. 

CELSO: E a gente tci espetrinclo a tal aurorizaccio. 

ZE LOCJO: Essa pmia ici uma mundica, o pessoal foram ali tonth banho ontem, crianea junto.. quando vai olhci todo 
mundo fiimando maconha, cdi, bent dize na casa do rapaiz , que dira na cachoeira corm ta. 

CELSO: por isso re tem que fecha a pn2ia e terpolicia aqui se qui firma vai pm meio do mato, a genie 700 tem 
que aguenta isso. 

ZE LI:ICIO: E tem uma coisa que eu num to de acordo. a policia quando pega , leva embora. chega la o Alan° paga uns 
conto e soh° e voltapra cci com o mesmo fwno. Isso e lei? Outm dia mesmo, peganwt aquele tal de maionese corn um 
pedaco de firma quandofoi a tank ele jci tava de voila batendo no peito e dizendo "eu mar's" Isso urna lei que 
nao vale nada. 

AILTOIV: Pagou sai fora! 

7,E LOGO.. A gente que adult°, num pega esses vicio, nia,s crianea ainda num sabe nada, ja viu me? Tem re acabei 
com isso! 

CELSO: Tem wn povo que to aqui na prnia acampadosfaz 5 meses, direw e rod° dia aquela algazarm a noite. 

ZE 	 Qua.ndo a policia veio aqui mita noi,s; devia de levado halo eles, is.ro eles nao.fca.. 

CELSO: Ontern mesmo eu notiliquei a policia, ate agora eles nao vierant. 

Z.E LOGO: Tel com uns anos que tinhauns camaradas ali, onde hoje o Baica, eles tomcawn conta da praici, e dizia que 
ali eles mandava. Nis se juntento , apoliciaveio e tiramo eles daqui, nunca mais apareceram. 

(chega o Inglis) 

SIMONE: Oi Ingres! Como que 	 Tudo bent? 

INGLES: Oi Simone, iudo berm menina se ia 	 magm, que e isso? paixao? Eu jai te disse que casa com caicam 
legitinto heim! 

SIMONE: Oue nada Ingres, to assim de onto subi e desce essa trilha! A genie tafalando dapraia. 

CELSO: Esse ano novo vai ser logo, tem que acabli logo com essa baruMeira. 	 na Fazendo, o Camping do Alai?. 
dfferente, nab pode te esses bandho e la o cidadtIo paga 12 real por pessoa pop dia. E paga ne? 

INGLES: Esse ano nos eWrento pelo cano, que o parque nao deivo.fazi estracla, nem o ccimpi. Agora esse povo tudo 
al, sujando nossa agua, fazendo as cachoeira de banheim, isso o Parque v'e! Eles prvibe vai matando aos 
pouco. Imprensa o povo de um jeito 
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10/11/2002 Moises, caicara de Camburi 

Pra 	 preservacao ambiental pode ser traduzido como criacdo de marginal, porque foi isso que aconteceu 
aqui no Camburi. 0 povo nao tem trabalho e por isso nao tem dignidade. 0 Camburi esti abandonado e por 
isso os marginais vem pra ca. .A.s drogas estii° aqui dentro, nossas criancas estao sujeitas a tudo. Aqui esti 
cheio de homem nascido e criado aqui, que sabe traballiar na terra e nao pude, entao o que acontece com esse 
ca.marada? Ele comeca a beber, vende seu sitio a troco de nada e a miseria so se multiplica, 

Moises (presidente da Associacao dos Moradores Camburi) 08/01;2004. 

NOs nos organizemos da seguinte forma, fizemos uma reuniao e tiramos ulna lista de reivindicacao que tinha 
pedido de luz elehica, asfaltamento da estrada, saneamento basic°, cornunicacao, educacao, infraestrutura, 
estacionamento, lixo, emprego, especulacao e Fui ate a camara dos vereadores e digitamos 
direitinho nosso document°. Noss° projeto era fechar a rodovia ate que alguem viesse discutir o document° 
com a genie e se comprometesse em nos atender, era pra ter sido no dia. 15 de novembro mas como era 
feriado nao ia ter expediente na Secretaria do Meio Ambiente, entao nao adiantava nada. Marcatnos entao 
para o dia 25 de novembro, nesse dia bloqueamos a rodovia em frente a sede do Parque por algumas horas, 
depois nos ocupamos a propria sede do Parque. Houve um tumult°, os fimcionarios do parque chamaram a 
gente de vagabundo e isso me deu muita bronca porque se nOs chegamos ao ponto de ocupar a sede porque 
somos trabalhadores e queremos uma vida melhor para a nossa comunidade. Passamos Alas noites la, era 
mulher, crianca, os homens, a comunidade compareceu mesmo e so sairnos quando eles marcaram a reuniao 
na escola de Ubatuba com as autoridades e foi nessa reuniao que conseguimos esse asfalto emergencial para 
os pontos criticos e algumas outras coisas. Ate agora esta indo tudo bent, o material para o asfalto ja esti aqui, 
precisa so fazer um tempo bom para comecar o trabalho, mas estamos cientes que nao podemos perder essa 
uniao, e isso nao foi jogo politico, nos estivamos ali reivindicando as nossas necessidades. 
Eu nao odeio o parque tido, mas acho que tem coisas muito injustas que sao de acordo com os interesses de 
quem esti no poder, por exemplo a Adriana Matoso quando ela dirigia o parque deixou asfaltar a estrada de 
Picinguaba, por que? Eu queria saber! Hoje a Lica nao deixa asfaltar a nossa, qual e a lei que esti certa? Por 
que que a nossa estrada tem que ser diferente, tem que ser ambientalmente correta se a da Picinguaba que 
tambem esta em area de parque nao 
Entao, ficou acertado na retina() que seria feito o asfalto emergencial e que seria encaminhado para capitacao 
de recurso o projeto da estrada com bloquete, que parece que e super bom, ambientalrnente correto. Porem, 
tenho receio porque se o dinheiro vai vim do govern° do estado vai entrar em questa° politica, isto 6, sera que 
vai interessar para o govern° gastar tanto dinheiro com o Camburi que tem 150, 200 eleitor? Estou duvidando, 
mas ainda espero vamos dar um prazo para ver o que acontece e se nao acontecer nada a gente se 
organiza e ocupa de novo o parque. 
Tem tun projeto para a luz eletrica tambem. Tai tramitando e a perspectiva e que em marco a gente tenha uma 
resposta. 
Esse feriado do fim de ano deu muito maluco beleza aqui, thi muita bagunca, mas pelo menos a gente 
conseguiu que a praia nAo tivesse acampamento, so teve problema com a Dica que cercou um pedaco da 
praia e fez um camping, eu avisei a Lica e ela nao fez nada. Para completar choveu muito e ficou dificil 
descer, entao a policia nao desceu ai e a testa dos maluco beleza. Teve muita droga! A droga rolou solta 
porque nao tinha policia. 
Para perseguir o caicara eles sao muito valente, para humilhar um pai de familia que constroi alguma coisa, 
que faz uma roca eles aparecem, mas nao aparecem para prender esses naficantes e bandidos que se instalam 
aqui. 
E tem esse projeto do Govemo Federal que diz que vai levar energia eletrica para todos os municipios do 
Brasil, eu quero que o Camburi entre nisso, afinal nOs nao estamos longe da rede e nao queremos mais 
esperar, ji esperamos demais e esse foi nosso erro, nosso tempo 6 agora. 
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ENTREVISTA COM LUIS ROBERTO CAMARGO NUMA DE OLIVEIRA - BIOLOGO, DIRETOR DO NU CLEO 
PICINGUABA - PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR. 

04/01/2000 - CEDE DO NUCLEO PICINGUABA 

SIMONE: Eu queria que voce me falasse sabre a posted° da diregdo do Parque, a posted° do Instituto Florestal em 
relaedo as populagetes que vivern aqui denim. 

BEPO: A posiedo do Par que. 	 da posted° do Parque porque instirucionalmenle into nunea oficializado. 
Ouando o Parque foi criado ern 197.7, a estrada aqui, a BR 101, iinha acabado de ser abena e aqui estava tan processo 
de especulardo da terra muito grande. As pessoas vinham e contpravant term dos momdores por qualquer quantia Isso 
foi uma temativa de se evitar a remoedo dessas pessoas daqui, evitando que elas vendessem suas tetras por qualquer 
preeo. 0 segundo passo desse proceSso seria regulantentar a ocupaedo desses agrupamentos humans. Sempre se 
imaginou que lam regularizaressa slimed°, inclusive Isso for co/ocado como um dos objetivos do Parque, da proieedo e 
valorizaedo da cultura e Judo mats. Enfim, quando se instalou aqui em 1984 o Institute Florestal, a negociacdo foifella, 
corn a desapropriaceio da Fazenda da Caixa, a negociacdo foi nesse sentido. se  as pessoas quisessem permanecer aqui, 
deveriam obedecer cerias norms. Esse acordo ,fot feito na epoca. Alguns anos depois, na Vila de Picinguaba, foi feito 
um semincirio corn a populactio, onde foram colocadas as questdes dos con flitos que estavam acontecendo no epoca e 
guar's seriam as propos= 0 problema naquela epoca e ale hoje. Depots desse seminano houve um -workshop no 
Institute, Florestal em 94, onde foi discutido essa questa° das populagoes em Unidades de Conservacdo e nib se chegou 
a uma conclusclo viarvel e recentemente fizernos o piano de gestdo nosso e sodas essas iniciativas, Codas essas ace:7es por 
paste• da Secretaria do Melo Ambiente, por pane dos tecnicos que sempre trabalharam aqui sempre forum nesse sentido 
de tentar compatibilizar a Unidade de Conservacdo corn cornunidades morando denim. Agora tudo isso sempre esbarrou 
em problemas que hoje estAo se revelando Mtransponhwis, porque o rerun, do quesido e a posse da term, da propriedade 
da term, que sempre a uma coisa mutt° discutida, existem vacrios documentos de propriedade que se sobrepoem, existem 
documentos de posse onde ninguem exerce a posse, existem matriculas registradas em cartorio com ampliagiio de ate 
duns vezes a area, existem situagoes em que uma detenninada pessoa tem um documento mas quem exerce a posse 
outra pessoa, eta& tern o conflito. e existe o problema do Estado ndo ser o detentor da propriedade, isso jai dificulta 
qualquer atuaecio, principalmente no sentido de rearingir direilos. Um outro problema que parece insohivel e a 
regulamentaedo dessa categoria de Unidade de Conservacdo, que a um Parque Estadual, um Parque Estadual. annum 
como uma Reserva Ecologica „ e uma calegoria chamada de use indireto, ela foi criada pam a protects.° mats integral 
possivel dos ecossistemas, entdo, teoriccanente so seria pennitido alividades de ecoturismo, lazes, educaedo ambiental, 
uma visitagdo controlada de determinados espagos• atividades de pesquisa e as atividades de fiscalizagdo e 
gerenciamenlo da Unidade. Nao é previsto em lei qualquer outro use dentro dessa Unidade, enic7o, rsto stio problemas 
que persistem ate hoje 20 anos depois de term criado o Parque e que a Secrelaria de Meio Ambiente new foi capaz de 
solucionar. Isso cria dois problemas: o primeino e a diferenea entre o discurso e a pratica do orgeio gestor e o outro 
problema que a consequencia desse a justamente o descredito e as frustruedes que este tipo de discurso dal° gera 
En/do, por Judo isso, a dtficil dizer qual e aposicdo do Parque, porque ela raao existe, isso a urn problema. 

SIMONE: E o convent° corn o ITESP (Institut° de terras do Estado de Silo Paulo)? Ate onde ajudou a resolver essas 
quesroes Andicirias? 

BEPO: A secretaria do Melo Ambiente net° tem um convent° .firmado corn o ITESP. 0 ITESP trabalha para a PGE 
(Procuradoria Gem! do Estado), pare fazer o que se chama de Acilo Discriminatorta que e o processo legal, atraves do 
qual se estabelece a propriedade da terra, se define de quern e a terra. Existent basicamente duos roilidades: an a terra 
tern uma posse, reconhecida por uma situacifio de fato , ou uma propriedade reconhecida por um encadeamento de 
doctonentos que tern que remontar, se ndo me engano as Sesmarias. Num segundo caso a terra a devoluta e abre-se duns 
outras opedes: o Estado se apropria da area ou passa pam quem ele acha que deve ficar corn ela. Entao, o ITESP est° 
fazendo o levantamento dessa primeira parte aqui, que vat da divisa corn o Rio de Janeiro ate pnOxhno a Vila de 
Picinguaba e a aedo discriminate/9*a desse perimaro, que esta rolando desde 199.7 Inclusive eles ja passanom do centre 
de Ubatuba Entao, uma vez o ITESP fazendo esse levantamento, elefaz o laud° e da o parecer sabre a situaetio daquela 
area, ele vai dizer se a area é boa, se tem conflito. a partir dal a PGE move uma ardo defendendo sua tese. Mas, isso 
muito demorado, existem aceles desse tipo que JO duram 40 anos e ainda nao chegarani a nada. P uma situactio MUi10 
complicada. 
Uma outra saida errs tenta• ulna outm nonnatizagdo onde essas atividades fossem pennitiday. independence da posse da 
terra, mas isso into é possivel nurna area de Parvue. feria que se fazer uma retflicaccio do status legal de conservacao da 
area, hives de Parque, passaria a ser uma Reserva Extrativista ou qualquer outra coisa nesse sentido. So que para que 
isso aconteea a preciso apnovagelo da Assembleia Legislativa e o que eat') previsto no SisTUC (Sistema National de 
Unidades de Conservacdo), a que voce so pode tirar uma area se anexar ourra, entdo ja teria o problema de acha• lona 
outra area Entdo, é uma situaedo assint, que ndo tem uma solucdo encaminhada. 

SIMONE: Entdo, é bem pouco provavel que o limite do Parque mode, ou que mude a categoria da Unidade nas areas 
onde estdo as populacoes? 
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BEPO: 01ha, eu dind que obvio que isso terci que acontecer trim isso ja ern obvio lid 20 anos e ata agora lido 
aconteceu. 

SIMONE: Na proposia de zoneamento do Plano de Gestdo, o Carnburi colocado em qual zona? 

BEPO: Na zona de uso Intensivo e dentra desks. nurna subzona de ocupagdo tradicional. Isso preciso jrisar que ainda 
I1'do existe legalmente„ crpenas pmposta de enquadramento que deveria ou deverd ser regulamemada =firm 2 do 
piano de gestdo. So que para a genre prosseguiressa regulamentagdo tinha que Ter a garantia de que juridicamente isso 
a Wave'. voce Ter uma idaia . a genie es-tava encaminhando uma minima de uma portaria pro Institut° Floresial que 
regulameniava algumas autorizagoes de reformers; de construgoes para conninidades tradicionais, o Ministerio PUblico 
vetou essa agao e se essa portaria fosse publicacla o Instituto Florestal seria processed°. Entao, a situagdo essa, existe 
uma lei, lei ou ela cumprida 014 ela modfficada, ndo tem outra opcao. 0 que nao pode ficar na sihragdo atual. em 
que nao !aria coisa, nem outra. 

SIMOIVE: Ainda no caso do zonearnerno, por que nao uma zona histOrico culniml? 0 regularnento de Parque preve esta 
zona 

BEPO: A genie chegou a &SCUM' isso na fas-e 1, mas essa categorizagdo que estd 110 regularnento mais para 
momunentos histericos, ela acaba sendo it& restritiva quanto as ourras. 

SIMONE: Em qual moment° do Plano de Gest& voces estdo? 

BEPO: Desde que publicada a fase I, a idiia era vie se procedesse a levantamentos tanto do mei° fisico, biotic° 
como sOcio econOmico, pm detalhar as irtformagaes e fechar crs Zonas com subsidios tecnicos pam isso. Infelizmerne, 
ficou a discuss& que jcidura anos de quem vaifazer esses levantamentos. se  vai contraiar consultoria se vai ser genie 
do Institut° Florestal e na pratica.. algumas Unidades ja tem alguns levantconentos, principalmente do meio biotic°, mas 
°rams coma o proprio Nricleo Picinguaba, esici no mesmo pi que parou no ,fmal de 97. Fizeram agora, um mes um 
semincirio interno onde essas questoes foram discundar. Mas, antes de se comegar. de se gastar energia. horay dos 
tecnicos, indo numa diregdo, precis° saber se ela vidvel juridicamente, que a genie ndo caia no mesmo problema 
que tem caido nos idtimos 15 ou 20 anos, de fazer estudos, levantamernos, propostas, ai quando chega a hora de 
apreseniar essas propostas elas se mostram hci aquele recuo, o desdnimo dos ticnicos que trabalharam, o 
descredito das coranoridades que acharam que finalmente iam resolver seus problems. Entdo sao ciclos, quando foi 
criado o Ample. Few o ciclo de quando foi implantado o o semindrio na Vila de Picing-uaba, depois teve °litre 
que fii o Workshop de populagoes ern Parque do IF, depois teve esse mitre do plano de Gest& que traminou corn a 
publicagdo dafase I. Mas napratica, nos estamos, em termos de normatizagdo no mean° pi em que esitivarnos em 1986, 
quando foi publicado o regulamento dos Parvues , alias; ainda mais restrito, porque agora as penas sdo mais graves, 
corn a lei de Cnnies cunbientais de 98, todas essas situagdes silo crimes, que gemm process° criminal, penas, cadeia, e 
em gernl lido se mais reu .Erriao, dem, de 12i10 termar regularizado essa permanencia . agora eles sdo 
punidos nuzis severamente. 

SIMONE: Ouem multa? 

BEPO: E a Policia Florestal. E o exemplo claro dessa cliccuomia de dircurso I que, o mesmo projeto que jinancia e que 
tornou 	 o Plano de Gesirio Panicipativo, corn abertura para se discutir essa questa°, lambert, financia um aparato 
de fiscalizagdo muito rnaior, inclusive corn iniegragilo dos orgdos fiscalizadores, aumeniando a eficiencia da fiscalizagdo. 
Era& a mer.-o que cid de um lado„ lira de outro. 

• E agora esse camping 110 Camburi, que a.4s.rociagdo de Mom/ores renter' fazer e foi multada? 

REPO: 0 camping um exemplo acctbado desse tipo de coisa. Deveriamos apoiar, porque yen? de encontm a tudo que 
nos jcidiscutimos , lona iniciativa da comunidade, uma obra coletiva, da Associagdo de Moradores; que visa resolver 
um problema grave ambiental. que gera rendapra populagdo, que gera sustentabiliclade sem degradagdo da timer, uma 
obraquefixa a comunidade no seri territorio. Todavia eu nao posso, mio Tenho instrumentos para arriorizar aquela ohm 
Ali posso dar um parecer favonivel encamrahar pra o IF. Eles ainda nao solicitaturn forma/mem?, o que fa deveriarn 
Ter fen°, mar eir 400 posso autorizar e caso eir faga algurn iipo de vista grosser. vou estar sujeito a ser enqzradrado em 
crime tambern. 

SIMONE: E qua/ oprocedimento para instalagdo do Camping? alai opasso-a-passo? 



• 

• 
• 

• 
BEPO: Eles tem que fazer uma solicitacao firma!, informal. como vai ser o fimcionamento desse camping, edificaeaes 

• etc, firer um pmjeto assinado por- unt engenheiro ou arquiteto, eles filli que Ter as aprovacaes da prefeitura ai o 

•
analisa, agora voce se pae pele ei um funcion4rio do IF quando vai analisar, quando ele vai e,screver uma 
auiorizacao, ele vai Ter que se basear em alguma nonna E ai? 	 <ye nonnatizacao em que esta pessoa do IF vai se 

•
basear? PthiCiplaS nao 	 nonnas . justice's new norma, justica social nisi° i norma boa intencao 	 norma, ele vai 
Ter que colocar no que ele esti; se basewido que normatiza esta questa°. Ele nil° posse usar o plano de manejo„ que 

• ainda nao 	 por enquanto sO um document° tecnico indicarivo, plano de manejo tem que se aprovado pelo 

•
CONSEM4. tem timerfonnalielatie, ele nao pode usar a constinticao, o Corligefioresial. nada 

• SIMOIVE: No caso de populacaes como a de Camburi. elas nao tem direitos anteriores ao Parque? 

BEPO: Nurna veisao beni cinica da quesiiio„ voce obrigado a dizer que eles jc foram indenizados, porque venderarn 

•
suas ten-as antes delas serem Parque, ai nao seriam eles agom a seren; indenizados , rant° que as pessoas que movem 
processos contra o Estado para serem indenizadas sa° de fora .E vamos supor vie o Estado tivesse dinheiro parapagar. 

• saberia para quern, ai a genre voila a Apia discriminworia. 
Uma 0i11722 COI"Sa interessante seria colocar a cirea de quilombola, porque a constituieclo lhes garante o direito a terra. 
Isto seria 	 pra nos e pra des. Mas. ainda ha ulna resistencia unlit° grrinde da populaceio em admitir que 
descendentes de escravos. 
Outin questa° que des sao os primeiros a alirirem mao das /emu pot- qualquer eoira ludo hem, a genie entende que 

• uma situaccio dificil, Pied falar quando a gente recebe o salon° todo mes. falai- isso de quem ta teniando sobreviver, 
mas, na pratica isso, eles estilo contribuindo para o enfraquecimento da sua posicao de cotnunidade tradicional 

• Eqfim, essafaha de definicao do Orgao gestor. que nao nem assirn "olha nos entmmos aqui, agom Parque, esquece, 

•
vai pmcurar tens direitos, se muda "e nem conseguefavorecer a comunidade que esta la. Agora , obvio que isso so vai 
se resolver quando a discussao sair ela secretor-la do Melo _4mbiente, tem que wingir setores mais auplos da sociedade e 

• a sociedade vai Ter que decidir isso. 

• SIMONE: A legislarilo que institui a area quilombola superior a legislaeao de Parques? 

• BEPO.. Jona legislaeao Federal. eu imagirio que 	 mas 	 /mho eeneza. Com  relacao a posse da terra min, ela 
passa a pertencer a Una° como wring° da corminidade. Com  relacao ao usa ncio sel 

• SIMOAE: E com relacelo ao projetos de manejo da floresta. uso sustentado de material usado no anesanato, qual a 
viabrlidade desses pmjetos? 

• BEPO: Tudo isso cai no mesmo problerna, que a Alta de nonnas. Pra fazer qualquer atividade humana preciso 

•
normas. 

• 

• 
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Eliane Simoes , Diretora do NUcleo Picinguaba do Parque Estadual da Serra do Mar 17;04/03 

Simone: Como voce ve a quesrao das comunidades em parque? 

Eliane:Teve um certo avanco, no seguinte sentido. como em 2002 foi publicado tuna nova lei reference ao SNUC. Em 
2002. mais precisamente em agosto, foi publicado um decreto que regulamenta a implantacao do SNUC. Nesse decreto 
alguns artigos preveem que as comunidades moradoras ern parques sejam ressarcidas, indenizadas ou eventualmente a 
area reclamificada.„ mas simplesmente a questa° de enquanto as comunidades estab la, nada foi feito corn elm em relacao 
aos outros artigos previstos no SNUC que é a remocao. Na verdade o SNUC nao preve a compatibili7acao, ela preve a 
remocao ou reclassificacao da area. Ate que isso se modifique essas comunidades tem o direito de pennanecerem e deve 
ser feito uma regulamentacao da ma pennanencia de modo a garantir uma qualidacle de villa adequada e a realizacao das 
sum atividades, isso a colocado de tuna forma generica. Portanto generic° tudo cabe ou nao, fica ambigua. Se estabelece, 
tambem, nesse mesmo decreto, essa regulamentacao e seria feita any& de um tenno de compromisso que seria assinado 
entre as parses (comunidade e I.F. gerenciador aqui no Estado de sao Paulo). Tanto para oferecer familia por familia como 
congregacao atraves de uma associacao representativa Nao que seja fragil bastante pontual. questionavel. Ha muitos 
promotores que questionam inclusive a validade desse tenno de compromisso e efetivamente a obrigatoriedade atraves 
desse decreto desse amigo, da implementacao disso. Mm ele abre uma pequena brecha em que obriga o Institute Florestal, 
que é uma instituicao bastante conservadora — na verdade nao ve, nao enxerga. nao assume a obrigatoriedade de ter uma 
KA° minimamente social tendo em vista a prepria situacao em que foi criada — a reconhecer a existencia dessas 
comunidades e a realizacao desses documentos fonnais  ele assume que existe atividades que precisam ser 
regulamentadas. Essa é a importar' dele. No ano passado, no segundo semestre mais precisamente, a divisao de reseivas 
e parques estaduais trabalha corn todos os parques do Estado de Sao Paulo do IF junto corn o PPMA, de uma certa forma 
pressionada pelo PPMA e pelos alemaes. Portanto, identificararn ao longo desses seis, sete anos de contato corn cada 
unidade. 0 projeto sempre esta a beira da falencia, da inviabilizacao: tem em vista esse conflito insolavel que a instituicao 
emptura coin a baniga e e uma questa° estrutural, que é a questa° fundiaria corn a presenca desses moradores e nao de 
uma estabilizacao de uma politica, de uma diretriz para isso, entao houve uma pressao dos alemaes, da consultoria 
independente que fica dentro do Florestal. Eles liberaram recursos e brain organizar os seminarios para discutir 
especificamente isso. Foram dois seminarios internos o primeiro discutiu a questa° do conselho consultivo como urn 
instrumento de estabelecimento da interlocucao corn todas as parses envolvida corn a gestao do parque, inclusive as 
comunidades e abrindo-se entao a perspectiva de co-gestao efetiva, ate porque, o SNUC tambent previa a implantacao dos 
consellios consultivcs, 6 uma obrigatoriedade. 
No segundo semestre, mais no final do ano, urn workshop especifico a respeito da regulamentacao de rocas a de refonnas 
dentro das unidades. Pegando doffs aspectos que eram mais escandalosos, mais evidences enquanto necessidade de 
regulamentacao porque todos os parques recebem varios pedidos nesse sentido e se nao recebem a porque essa demanda 
latente que a comunidade nao encaminha, pois sabem que o Institute nao responde, nap tern politica para responder ate 
entao, mas essa é uma demanda inerente, tern gente morando, essas pessoas precisam alterar, adequar sum casas e 
precisamn desenvolver uma atividade basica de subsistencia que 6 a roca embora hoje ja nao seja tao predominante dentro 
dessas comunidades, tanto aqui no litoral por conta da especulacao imobiliaria, da relacao do turismo que se imp& de 
uma maneira muito forte, principalmente para as relacOes mais novas, mas Inuit° tambem por conta da pressao que os 
antigos sofreram no sentido de parar corn essa atividade. 
Houve um seminario a respeito disso especificamente corn promotores, procuradoria geral do Estado, varias instancias, 
inclusive o IBAMA, que vem desenvolvendo uma pratka nesse sentido na implantacito do SNUC e foi interessante. Nos 
construimos um conjunto de criterios para essa regulamentacao e essa nao dava conta. De toda a problematica do ndcleo 
Picinguaba, que é bastante diversa, mas ficava centrado naquilo que se comencionava chamar de populacao tradicional 
embora, tambem, exista umapolemica absurda a real sobre o que 6 essapopulacao tradicional hoje, especiahnente aqui no 
Camburi, que é tradicional? Nao da para fazer um filtro, uma limpeza da area para chegar naquilo que seria puramente 
tradicional; use nao existe mais, isso nao fat muito sentido do ponto de vista cultural, embora os antropologos consigam 
fazer tuna leitura ate interessante sobre isso do sentido que essa cultura tradicional nao fica dentro de uma redoma 
fechada, sempre cons os mesmos tracos, ela vai se modificando e sendo acrescida de diversos aspectos e vai como um 
todo transfonnando, isso nao quer dizer que ela outdo tenha urna raiz que veio de la. 0 problema e que na hora de 
estabelecer esse tipo de regulamentacao, como é que cria isso? Quem pertence a esse grupo efetivamente? Na hora que 
voce tem diversidade no tipo de origem. Mesmo corn todas essas dificuldades, da para dizer que o IF. Peitou urn pouco 
essa discussao. Ela aconteceu no final do ano passado, ainda no final do ano (todos do parque, diretor genii, etc.) tambern 
foi capacitado pela Fundap no curso sobre gerenciarnento de conflito, era a continuidade desse processo, wino a que se 
encara essa situacao e se prepay para lidar corn isso e estabelecer ulna negociacao dentro do conselho consultivo. que 
seria a instancia de tentativa de constntcao desses tennos de compromisso e tenant que set adequadas pain cada bairro da 
comunidade. Esse processo foi abortado, corn a entrada desse ano, corn uma certa reestmturacao que a SMA esta 
sofrendo, embora nao tenha tido cultura partidaria, vein conhecendo toda uma reestruturac5o no sentido de proposicao 
novamente da fusao do I.F. corn a Fundacdo Florestal, uma revigio de missiles e, basicamente, dentro do I.F. mudanca da 



• • • 
direcao da DRPL, o Roberto 6 o novo diretor do DRPL, e ele tem uma visa° diferente da diretoria anterior. Ba,sicamente 

• tem se constituido diferente, faz urn me's que ele esti no posto, a que se ver o que vai acontecer. 
0 que ja ocorreu de diferente 6 um abandon° desse process° que se caraterizava por algo participativo, que tunto 

• valorizava toda a equipe do 1F como um grupo, que junto vinha no process° de discussao e por sua vez de fortalecimento, 

•
de criacao de um corpo com tuna identidade com problemas comuns, tun trabalho comum com todos jimtos. De tuna certa 
meneira teve um comic° forte esse sentido, bem no finalzinho do ano, esse process° tesourado assim como aquilo que 

• estava por tras desse process°, que era a ideia do participativo. do process° participativo. de se estabelecer junto a todos 

•
esses grupos ern instancias. um  trabalho tambem construcdo, de atendimento de demantia, ainda tudo muito truncado, 
Inas no bojo dessa historia ainda tirtha essa concepcdo. E os grupos que hoje o Florestal, sao 	 adeptos dessa ViSgO, 

• estdo de novo em escanteio; que 6 a equipe do piano de manejo, que vinha assessorando e ajudando a compor os 
conselhos consultivos de cada parque. De cara, corta-se na raiz, que uma versa° visa° mais dernocratica de corno lidar 

• corn tudo isso. Por outro lado o discurso diz que, embora nao se acredite no process°, porque se entende, as razOes sao 

•
obvias do ponto de vista tecnico, estrategico. Os motivos sal) porque tudo isso era muito dispendioso ern termos de 
recursos, de tempo; mobilizava muita genie durante dois, ties dias: as Unidades ficavam paradas. as discussoes eram 

• proficuas em determinados momentos mas inOcuas em outras; nao se tornavarn discussoes efetivas, se discutia muito e na 
proxiina reuniao discutia de novo. De uma certa forma o process° 6 realinente vagaroso Mas, o que faz com o que 6 

• produzido nessw reunioes tenha efetividade bater o martelo, de repente a direcao geral assumi aqui o plano legitirno e 

•
consequencia: assina ent baixo, isso que bastava. 0 que des dizem hoje que vao pegar a documentacao produzida 
nessas discussOes e o alinhar o que o grupo de trabalho criou depois. foi esse especialrnente da equipe do plano de manejo, 

• e tornar aquilo que uma regulamentacao ainda efetiva. st5 que o processo de tomar vai ser feito por um grupo menor corn 
base legal e que vai ser apresentado para um grupo maior. E tambem o que a gente espera, nos gostariamos que fosse 

• implementada, discutir nos ja discutirnos muito, agora precisa ver resultado, isso faz sentido. 0 que nab faz sentido 6 o 

•
process° de esvaziamento que isso gore, com isso nOs nao nos encontramos mak. nos nao conversamos e 	 fechamos 
posicoes. • 
Simone: E um enfraquecimento? • 

•
Tem um enfraquecimento que passa por Por isso eu dig°, ainda que se assistir um pouco mais o que vai acontecer. 
0 grupo que esta no encabecamento maior do I.F., parte dele, bastante conservador e ainda reforca fortemente essa 
questa° de que essa nap 6 a missao do LF, sao outras secretarias, outras politicas de govemo que tem que dar cab° dos 
conffitos criados, ate se pode dizer que efetivamente 6 isso; o Florestal vai comecar a marcar todas as questOes levantadas 
no Cambmi., ele nao da conta daquilo que 6 sua atividade inerente, mas nao tem como abrir os olhos nao lidar 
minimamentc com i%o, nem que seja para encaminhar para outros. Inas tem que ter tuna solucao. Esse 6 o panorama mais 
geral. 

• De outro lado, o IF., em termos de secretaria, esti acontecendo um movimento tarnbem interessante agora, as pessoas que 

•
estiveram no govern° ern tempos atras com o Fabio Feldmarn estao voltando. Estao send° chamadas novamente para 
postos importantes, por exemplo, a Gip (Cecilia Wey cte Brito), a Cica que foi uma das co-diretoras do nide° Picinguaba 

• — que escreveu um livro a respeito da implantacao das Unidades de Conservacao no Estado de Sao Paulo - esta voltando 
para a assessoria do secretario Goldemberg a respeito das Unidades de Conservacao. Ela vai lidar basicamente com esse 
aspecto no lugar da aria Tereza Padua Jorge que tambem tinha uma linha muito conservadora, que nao vai sair 
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completamente. ela esta presente. mas a Cecilia 6 quem vai estar atuando, e a Cecffia vai acumular essa assessoria com a 
coordenacao do PPMA, vai estar corn Irma presenca forte dentro do I.F. e, portant°, nas acTeditamos que essa seja uma 

• gande chance que surge. 
De outro lado a Fundacao Florestal esti propondo mais fortemente a um Lrabalho no sentido de desenvolvimento 

• sustentavel nas comunidades do entomo das Unidades de Conservacdo; e aqui para o litoral norte ela traz a Adriana 

•
Matoso de volta. E ma pessoa proxima, que tambem foi diretora dessa area, que implantou toda a estrutura que ela tem, 
que batalhou muito por Picinguaba ser o que ela hoje, ou entao nao existiria. Entao, voce tem a Adriana Matoso de volta 

• a Cecilia de volta, o Teco na direcao da DRPR, tem tres quadros de pessoas que passer= por aqui e que batalharam por 
esse lugar; corthecern bem a realidade, os problemas; talvez tenham visdes diferentes sobre eles mas que conhecem muito. 

• Eu diria que nos estamos com a faca e o queijo na mao. ou 6 dessa vez ou isso aqui nao vai. Porem, tem Luna forca muito 

•
mais conservadora dentro do I.F. hoje; impeditiva para esse avarwo em relacao a outras gestoes, mas essas forcas sempre 
estiveram presentes, estiveram sempre tensionadas la dentro de alguma forma • 
Simone: E com relacao ao que esti send° feito especificamente no Camburi? • 

•
Acho que esta tambem em van momento muito born. Em junho/julho de 2001. acontecem varias coisas que se convergent 
no Camburi que chamarn a atencao de todas as autoridades, provocadas ou nao. Acontece uma epidemia de hepatite, isso 

• tem tambem a comissao pro-indio junto com a prOpria comunidade articula coin o Ivlinisterio public° Federal, 

•
especificamente na pessoa Maria Luiza Grabner, que 6 a procuradora, tem uma afmidade grande com Ubatuba tem 
familia por aqui, e que toma as dores do Cambtui, toma para si essa briga, nesse sentido. Com  esse mote da questa° da 

•
saUde e voltando a levantar todas as demandas da comunidade. A comissao prO-indio monta um documento com dez dens 
de demanda de indicacoes da comunidade, foi o seu Genesi°. outros; algumw secretaaias da prefeitura tambem bancararn. • 

• 
• 
• 
• 



• 
• 
• 
• 
• 
• eles foram. conversaram com todos e criaram um tato que resultou numa reuniao corn o prefeito, com Codas as instancias 
• que se possa imaginal.. do estado. do ITESP. do DEPRN, I.F, Parque, direcOes, direcito geral. varias secretaria de 

prefeitura promotoria do egad° e Ministerio Pnblico Federal toclas as entidades possiveis que se relacionavain com a 
area. Teve uma reuniao na comunidade, em torno de 60 pessoas. Foi uma super reuniao. N5o foi a prirneira mas, talvez, a 

• que mais aglutinou instancias e onde o IF se posicionou dizendo que ele ia, no prazo de Uinta dias, dar uma resposta para 
as reivindicacOes Timis importantes da comunidade; estrada, a questa° da luz, essas duas questoes mais fortemente 

• colocadas. lima resposta tun pouco burra do IF porque trinta dias nao conseguiria dar essa resposta. enfun isso 

•
desencadeou tun process°. foi muito lea. aqui nessa epoca !anthem tinha aconteeido por esse periodo UM seminario 
sobre a questao quilombola a questa° do Camburi e Cassandoca; isso foi ais um fortalecimento para essa discussao. Por 

• isso o ITESP foi chamado palm fazer um laudo antropologico, isso aconteceu, mars ou menos. tudo ao mesmo tempo, 
durante esse semestre todo o ITESP encadeou o laudo antropologico dele, as pressas, o Ministerio Piiblico Federal se 

• comprometeu a fazer com que todas as acoes que estavam em andamento, sejam ambientais ou criminais, tivessem uma 

•
conclusao, especialmente a Kap discriminatoria, que o julgamento de documentacao de cada cadastro efetuado pelo 
ITESP. Tudo isso de uma certa forma. fortaleceu o Bepo. no sentido de retomar o conselho consultivo do parque, pouco 

• cutucado por mim. por outras pessoas; o conselho consultivo estava parado ha um ano e tanto e com aquele fato criado, 
todo aquele fato em volta da questa°, nes achamos que tinha significado retomar o conselho e timer toda essa discussao 

• para dentro do conselho. A resposta nao veio em trinta dia do IF mas a gente comecou a discutir isso naquele ambito e a 

•
proposta que o Bepo trouxe naquele moment°. acho que ate foi interessante. ele assumir para si de novo e acho que isso 
foi legal, foram algumas tentativas de dar conta do process°, essa foi uma proposicao que ele fez junto ao diretor geral, 

• que era o estabelecimento de urn termo de compromisso entre a prefeitura e o parque, o IF para fazer a co-gestao da area 
e, nesse termo de compromisso se tentou algumas estrat4as pararegulatnentar atividades basicas, fosse a implantacao de 

• infi-a-estrutura minima. infra-estrutura tambem para camping; isso ficou ern discussao dentro do conselho e se fez cinco 

•
vetso que acabaram sendo demtbadas porque o 	 Pitblico Estadual considerava que nao tinha como nos 
regularnentamios algurnas atividades e se existe uma acao demolitOria movida por solicitacao do proprio IF, movida pelo 

• Ministerio Pnblico, com relacao aqueles quiosques da praia da demolicao deles. Esta acontecendo ha sete anos e essa 
tuna infra-estrutura de apoio ao turismo, entao ficaria algo contraditOrio. De outro lado, gmpos dentro do conselho 

• consultivo entendiam que nao da para ficar autorizando, regulammtado atividades especfficas. sem ter um planejamento 

•
maior do uso do solo para o bairm e um fato. 
Isso foi do proprio Bepo, ele inventou outra estrategia que seria fazer um plano de manejo especffico para o bairro, usando 

• a metodologia de plano de manejo normal do W mas fazer um micro-zotaearnento e uma definicao do que poderia fazer 
em cada trecho do bairro do Camburi. Is.so foi iniciado etm abril de 2002, ele conduziu isso, ele criou-se um grupo de 

• trabalho especifico dentro do consent° consultivo; quando tinha a prefeitura o Ministerio Pnblico Federal, a Eliane com o 

• seu trabanto do azul marinho que era tuna normatizacao de tuna area corn° equela para o turismo, entao o mote passava a 
ser esse, o zoneatnento teria esse mote, como preparar a area para o turismo Inas contemplando as outras atividades 

• Lamb= realizadas; tinha o pessoal da cidade que foi contratado pela prefeitura para fazer a revisao da lei de uso do solo, 

•
ou seja, ele apresenta uma articulacao com o piano diretor. 
Eram dez, onze entidades, eu nao lembro de todas alas, as eram basicamente essas e culminou com a elaboracao de um 

• plano de manejo, de um zoneamento corn material cartografico, as imagens de satelites com o material mais recente que o 
IF produziu a respeito disso. Ficou ate que razoavel. Isso foi apresentack) de volta para o conselho consultivo em 

ID 	 novembro do ano passado, mas tinha um problema serisstirno, que era o que foi a base legal disso, porque nesse meio 

•
tempo aconteceu a decretacao do SNUC, era um amparo legal que a gente tinha para fazer isso. Era aquilo que dava o 
balizamento para a regulamentacao das athidades realizadas, sO que a premissa era ate que a connmidade seja removida. 

• Ai ficou dificil porque para nes, tecnicarnente olhando o movimento do IF, o rnovimento de implantacao dessas 	 todas, 
ncis entendiamos que o at6 que nunca aia acontecer, que a conumidade jarnais vai ser reinovidaporque nao vai ter dinheiro 

• paraindenizar, na'o tem outra area para colocar, vai por onde? Em Ubatuba nao tem. A questa° do pe da sena , nao sei se 
vc acompanha um pouco, que 6 mais obvia a necessidade de remocao das pessoas, porque sao mananciais da cidade, 
parque aquelas pessoas sao migrantes, que vieram ha dez anos, sao antigas. memo assim, ja tem tres anos que esta em 

• discussao para onde alas vao. Tem uma area, at6 que localizada, que 6 de dominio da prefekura, no Taquaral, Inas que flak) 
consegue licenciar, esta bent complicada esta situacao. Intae)tra pessoas do Cambun. do porno de vista antropologico, 

• social tem muito significado. Nes at6 que sabemos que isso nao vai acontecer nunca, por isso nao importava tanto para a 

•
gente, mas isso importa muito para a comunidade. Como 6 que eles vao assinar um tenno de compromisso, ate que daqui 
cinco anos vao sair, como que voces conseguem plantar ali. morar aqui, nao da. Nesse meio tempo, tambem, o laudo 

• antropologico pronto do ITESP ode ficou sacramentado que toda a comunidade poderia ser considerada remanescente 
quilombola, monto-se uma super arvore genealOgica, passou at6 muito do seu trabalho e ficou configurado aqueles 

• problems se decretados assim mas eles pthprios nao queriatn em sua maioria, com isso esse movirnento retrocedeu. deu 

•
encolhida 0 pr6prio ministerio pnblico federal tambern recolhen um paw°, Tian bateu mais fonemente nessa 

questa°, nem o ITESP. Houve tuna mudanca dentro do ITESP, deu uma mexida e a comunidade tambern mats 
• isoladamente discutindo a possibilidade de decretar em uma pequerra faixa mais por volta de Jambeiro. onde tem as 

pessoas que mais aderiram a questa°. Com a apresentacao do Zonearnento dessa forma, e ai eu considero que nos fizemos 
• um eno grave, eu ja tinha assumido a gestao mas o Bepo, ainda estava fazendo o document°, ele estava Inuit° para si e as 

•
pessoas mereciam mais a cara dele. Efetivamente tinha algo ainda dificil, 6 um moment() de transit* corn ele muito 
presente, ele saiu da gest5o, mas dizia "Eu quero terminar isso, iss.o ponto de honra para'; era bom porque tecnicamente • 

• • 
• 
• 
• 



• 
• 
• • 
• 
• 	 tinha mais condicao do que eu de fazer, estava acabando de chegar e ele tem mais foimacito nesse sentido. 0 documento 

• saiu ate muito born. na  verdade ele abandonou o grupo de trabatho que ele mesmo criou, ele fez praticamente sozinho e na 
hora de devolver isso devolveu-se para todos ao mesmo tempo, o que 6 grande bobagem. Tinha que ter apresentado antes 

• para cada instituicao, ter feito todos os acertos e modificagoes que cada instituicao teria a propor, como a comunidade 
• tambem, embora eu entendi naquele moment° que nes tinhamos que, nos instituice'es, nos entendemos para apresentar 

uma perspectiva para entito discutir coma conumidade, porque eu nem suportava mais os verdes discutindo...para eles 
• pratico. 

resukado foi ap•esentado pare todos. mais de sessesna pessoas ao mesmo tempo, a comunidade em peso e mais os 
organs todos em peso e de cara foi rechacado, antes de terminar a apresentacao . 0 141inisterio Ptiblico Federal apresentou 

• um veto corn relacdo a esta questao do "ate que", e ao apresentar isso a comunidade se fortaleceu nos seus 
questionamentos e foi completamente contra porque ele nao quer sair a porque nao quer o IF zoneando e planejando, eles 

• mesmos querem definir o que eles querem fazer da vida, eles nao acreditam no turismo como perspective, dizendo que is 

•
ser para poucos. Diversas falas "pipocaram" e a quest da luz, e a questao do asfalto, tudo isoladamente de novo e a 
emergencia das coisas. Muito dificil, urn dia tentei media" -  todas essas panes, o Beto ficou muito incomodado nessas 

• situacties, nao tern muito jogo de cintura e eu propus que se fizesse outra reuniao menor com as instituicoes para a gente 
encontrar urn caminho para solucionar esse empasse do "ate que". Aconteceu essa reuniao em Sao Paulo, o Beto foi 

• bastante apoiado pela equipe do piano de manejo, ate aquele momento estava fazendo esse trabalho de assessoria da ideia .• 	 que eu falei em relacao a ewes seminarios, entao a coisa tava boa para isso e junto corn o Ministerio Pablico Federal e a 
area juridica do IF, e a equipe de piano de manejo, representantes da DRPE, nos encontrunos a solucao que seria a 

• seguinte, previsto tambern no SNUC, no artigo separado daquela outro que falei dos tennos de compromisso que os 
parques jaimplantaclos ou ja decretados teriam prazo de X anon para revisao, inclusive e possivel reclassificacao da area, 

• no sentido de ajustar os problemas que tenham sido criados. Entao nos usamos isso como mote, em vez de "ate que" 

•
comunidade seja removida ate que a area seja reclassificada, ou seja, a comunidade pennanece porque Ia e o Estado e 
todos os quesitos pare permanecer, vai se juntar toda essa argumentacao que nos falamos aqui e fica ainda o documento de 

• zoneamento como balizamento na elaboratiao no termo de compromisso sim, mas corn a clausula onde e especificado que 
aquela area precisa ser classificada, ou seja, precisa serem feitos estudos mais aprofimdados no sentido de definir uma 

• alteracao no lirnite do parque, uma possivel alteracao no limite do parque e uma transforrnacao daquela area de 
• amortecimento em eventualmente tuna reseiva de desenvolvimento sustentavel ou algo equivalente, para se ganhar tempo 

para ver qual é a categoria de manejo mais adequada pare a area, ou mesmo para a comunidade se fortalecer a se auto 
• defmir quilombola, se for o caso, se esse for o processo legitimo deles. Isso foi acordaclo no final do ano passado dentro 

desse grupo que eu falei e fiquei de fazer um dossie com tudo que ja tinha sido discutido desde 2001, os termos de 
• compromisso e o zoneamento proposto pelo Beto a isso seria formahnente entregue ao DRPE que ate entao nao tinha sido. 
• A DRPE nao reconhecia esse grupo de traballto e instaurou dentro do IF tuna analise formal desses docuinentos e a 

producao deles. • 
• 
• • 
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Maria Ignez Maricondi — Fundacao Institute de Tetras do Estado de Sao Paulo "Jose Gomes da Silva" — Entrevista 
• realizada em 2002. 

• 

• 
Ha quatro anos atnis. o senhor Genesi° veio aqui nos procurar, estavamos trabalhando no reconhecimento da Cassandoca 

• tambern em Ubatuba. Eu ja conhecia a confusao dessa area, tinha trabalhado hi em 91 pela Secretaria do Meio Ambiente, 
feito um levantamento socio economic°, junto corn a Eliane. Eu conhecia muito barn o Cambuti, quando eles 

vieram ha 4 anos atras fizemos unta retmiao. 
• 0 pessoal do seu Genesi° comecou a pressionar o Ministerio Public° que entao nos entimou a fazer o trabalho para 

atender as necessidades da populacao. Dita e feito, era um problemal Chegando la era urn grupo pequeno que se auto 
• reconhecia e os outros nao. Entao, fizemos varias reunioes que ninguern ia, chegamos a chamar as pessoas de casa em 

•
casa, entao ficou dificil. 
Tem a questa° da igreja crente que dificulta mats ainda, o pastor comecava a dizer que esse negocio de quilombo era coisa 

• do demonio, e ai comecava a elocubrar umas coisas ate mais que a realidade, a estrapolar. Nos aqui no trabalho temos 
questioned° Mat) essa palavra "quilombo".. Se na Constituicao tivesse saido "terra de negros" ou alguma coisa assim 

• sera meihor, porque o quilombo é uma palavra que realmente para quern nao esti familiarizado causa Uill impact°. 

• No Camburi a turma nao quer lembrar dessa parte da histOria voce conhece a turma do Maximilian°, o Celso, aquela 
tunna, o Celso fala "eu nao sou negro, sou indio", ele prefere ser indio que negro. Se nos partimos do principio do 

• autoreconhecimento, come é que von trabalhar corn urn grupo que so 10% se autoreconhece? Era isso que nos queriamos 
mostrar para o seu Genesi°, o seu Genesi° ficou meio de bode porque no fundo ele pensava que as pessoas se 

• convenceriam. Li dentro ja tem confLitos, eles tern muitos familiares que tern problemas. SO convivendo la para saber que 

ID 	 tem problema. Quando eu trabalhei la o seu Genesi° teve uma briga de terra con um senhor, briga de foice, por causa de 
uma trilha, coisa muito grande, toda aquela historia de posse dos turistas, o que tem de turistas la dentro! E uma situacao 

• de pobreza! 

•
C) trabalho esta feito, o laudo 2ntropologico ja demonstrou que todos poderiam estar num territorio quilombola. Seria 
vantajoso porque o parque sai de cima do quilombo. E tao mars facil quando todo mundo se auto reconhece, eu pitblico o 

• relatorio, faro projeto de lei, nonnalmente ales aprovam, retiramos o parque, titulamos e flea todo mundo feliz. Pam isso 
era wna vantagem, porque nesse mesmo momento o ITESP faz o primeiro trabalho de 	 retirada dos grileims. 

• Se voce simplesmente retirar o bairro do parque, o pessoal entra la corn hotel cinco estrelas, mar o quilombo tarnbem 

ID 	
protege nesse ponto. 
Quando a terra é devoluta, e tudo indica que o Camburi é terra devoluta, o govern° do estado pode titular. A gente levanta 

• benfeitorias dos fazendeiros indeniza as benfeitorias e faz eles sairem. Mas eles nao entendem esse processo, a situacao 
de miseria ja é tao grande que muitos querem mesmo que urn grande grileiro va la e face urn hotel e que pelo menos de' 

• emprego para os moradores. 

•
Para resumir, o trabalho foi muito dificil, na Ultima reuniao nos conseguimos que fosse todo mundo la. Os cams peitavam 
a gente, o que é que voces entao fazendo aqui? 0 que que agora vem essa outra Secretaria? Jfi nao chega o meio ambiente? 

• E temos que admitir que quern mais quer o quilombo fora o S. Genesi° corn o seu grill:* familiar Sao os de fora, os 
branquinhos de Sao Paulo. Quando nos trabalharnos corn um grupo ele tem que estar dando respaldo para voce! Que 

• respaldo que nada, vamos ter urn grupo de dez paulistas que entao la morando corn uma familia e o restante inteiro de uma 

•
comunidade nab quer ir. N6s fizemos dois relatorios, no primeiro nos fizemos urn relatbrio so de discussao, esti apontado 
todos os problemas. Nos fizemos uma reuniao con um pequeno grupo de quilombolas no Jambeiro e todos se 
convenceram que era realmente urn problenra. Discutimos as propostas de territOrio, que deve ficar bent pequeno porque 
vai acabar sendo somente ali no Jambeiro, afmal o resto da comunidade nao quer o quilombo, dizem que quilombo so se 

• for la na favelinha", o que no fundo é urns verdade. 
• Se nos fizessemos o reconhecimento se) do jambeiro, a restricao é pequena. Qual o objetivo do trabalho aqui no ITESP 

inclusive apes a constituicao. Se voce vai dar terra legitimada, voce tern que dar condicoes de desenvolvimento, tern que 
• ter um espaco para producao fisica e cultural. Nos ficamos man beco sent saida, para resumir, ou voce realmente 

reconhece o quilombo como historicamente foi provado pelo relatorio, que o Camburi inteiro e um territorio antigo de 
• ocupacao quilombola, de ocupacao de negros, e voce fere toda a vontade de um grupo maior, ou voce faz sair a area onde 

•
realmente o grupo que se autoreconhece ocupa, mas voce fere a possibilidade deles se desenvolverem a se reproduzirem e 
prosperarem no futuro, porque a pouca ten-a ali. Entao o que nos fizemos, pegamos asses relaterios entregamos para todo 

• mundo a para o Ministerio Public°, ja que o Ministerio Public° nos pressionava muito. Quando levamos para a promotora 
ate five que fazer uma reuniao con ela. Foi entregue um relatorio pare o Cobra, para o presidente da associacao dos 

• moradores, para a turma do seu Genesi° e entregamos para o Ministerio. 0 que foi decidido corn ales é que 
• respeitariamos o nao reconhecimento dales, nos estamos respeitando e nao vamos passar por cima de votes, mas vamos 

dar urn tempo para que votes continuem se entendendo e agente continua a vir aqui rnostrar as vantagens ou nao 
• vantagens. E por enquento este, parado assim. 

•
Outra decisao tambem foi a seguinte: Que ales esperassem a finalizacao do plano de gestao do parque. Nos fizemos ulna 
reuniao na Camara tecnica, em Ubatuba eles falaram que em Julho, naquela epoca era. Abril, ficou tudo em suspenso ate 

• Jullw para que a gente retomasse. A situacao é dura se reconheco a area total vai dar muitos problemas eles vao se matar la dentro. Nos nao podemos decidir isso sozinhos, a promotora é uma pessoa que entende muito, por isso que nos temos 
• 

• • 
• 
• 
• 
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esse apoio coin ela. Eles estao pedindo apoio, parcerias, entao uma situactio dificil. Eu falo isso porque tem a 
bandidagem, o turismo selvagem, tem os grupos sem terra todos espremidos, o caos. o caos, cada vez que eu vou la (ha 
dez mos). pior. Eu naosei o que te dizer. 
0 que vai estar escrito aqui nesse relatOrio, 	 aqui 6 tun resumo. Aqui este a aivore eenealogica da Candice e em cima 
da dela o Luiz fez uma amostragem de troncos fainiliares. que no relatario explica. 0 outro que o mais interessante que 
quern se autoreconhece em Camburi, tem uns mapas, faz parte do estudo do antropologo. eles puserarn a questao da praia. 
Aqui foram as discussoes coin o grupo dos quilombos. de propostas deles, tudo o que eles falavarn e decidiarn depois. 0 
set] Genesi() exemplo acha que tem que ser desde a cabeoda. Tem genre que falou que a cabecuda nat.) tinha nada a 
ver, outro diz que nao, que a mate tem que estar preservada, outros falaram que este proposta foi mint° longa, que o 
Jambeiro ficaria e eu liberava o Munhoz para eles se desenvolverem. Outra proposta era reconhecennos como quilombo o 
Jambeiro mais a ana do Munhoz e ai preseivaria as outras pessoas. Quando essa discussao foi feita na reuniao, um tunna 
protestou...como que voces vab ficar coin a area do Munhoz? 
Nos fizemos urn levantamento nesse primeiro relatorio de todos que estao aqui, entao a legenda esta assim: os moradores 
tradicionais que agente considera pescador quilombola nao importa os turistas e os moradores de fora que 6 um agregado 
que a gente tinha considerado... o Fabio. o Andre.... essa =ma que mora que sao quatro casos e dai fechamos. No segundo 
relatOrio que nos tinhamos que apresentar, porque isso unia versa° preliminar para uma discussao, aqui tem toda uma 
discussao que, ao longo de seis meses em relacao ao quilombo. fizemos para a comunidade tem mais porno de 
interrogacao do que...essas sao as 'toms dtividas. Esse trabalho 6 a discubao, eu nao consigo desgrudar 11111 do outro. 
Esse que o final, que 6 a mesma historica, 6 como se ele fosse assim: esquece todos os problemas (estou apresentattdo 
urn relatorio antropologico), da fazenda antiga este contando um lance dos mapas. Aqui no Camburi, ele vai falar dessa 
diferenca e o que nos fizemos mapa que e a area tradicional da ocupacao e a area umdicional tudo isso mesmo, nao 
tem jeito. Todos estao aqui, o que nos fizemos: pusemos moradores e turistas. Quem morador e quern 6 turista? Se for 
pegar pelo estudo, o estudo antropologico, o seu Genesio tem razao, o Carnbtui e area quilombola, 6 tuna conclusaozinha 
e uma dificuldade de fechar o trabalho e as consideracdes fmais, isso que resume tudo. 
A promotora foi ate la com a gente, ela viu aquela turma no delirio de maconha liberada (6 contra a lei) ela pirou, ela 
enlouqueceu. "Nao, espera ai, a coisa nao assail, a coisa mint° maior...enorme, 6 questao de policia". Se tudo ficasse 
bom se so bastasse nosso reconhecimento... agora o Ministerio sabe o que nos fizemos. Dona Maria Luisa Grabiner" ela 6 
bad:owe, ela 6 tuna pessoa do bem e ela percebeu o tamanho da briga, ela concorda coin a gente. Vamos agradar pelos 
menos esse grupo. 
Se eu quiser convidar um amigo para fazer uma zona no quintal, ai tudo bem, mas aquela zona que este le, ninguern 6 de 
ninguem. Entap e assirn o quilombo, seria uma saida interessante se a tunna toda se entendece e se unissem por que ali a 
briga 6 pesada Tambem tem que tirar todo mundo.... indenizar e tuna novela, eu nab consegui pagar ninguem ainda 
estamos ha quatro anos e meio nessa situacao, achy que 6 complicado. Para quern fica no campo como a gente ntto tem 
retorno, parece que nao vai... fica tudo parado le em cima, nao adiante ficar se matando aqui porque e complicado e acho 
que no Camburi o Ministerio tem entrar corn tudo e vao acabar entrando para fazer o seguinte: essa pessoa tem que ganhar 
tanto e os outros sinto muito. 
tambem 6 uma palavra tipo prisao, que ninguem quer lembrar...cravidao passada que ninguem quer lembrar. 
De repente, voce tem o Vale do Ribeira onde a tunna este. altamente organizada, onde a turrna tem a consciencia de ser 
negro, eu nap posso negar que foi um bom trabalho da igreja, apesar de tudo que tenho contra a igreja, o que eles fazem eu 
nao posso negar. Eles se organizaram por conta das barragens a que eles eram ameacados e pegavam o gaucho do 
quilombo a partir da construcao. A tunna se organizou assim, sendo amegados pegaram a partir da construcao em que 
levantaram a bandeira. a prirneira bandeira NOs scanos quilombo, eu quer° que o govern° curnpra a Constituicao e ai e 
que tudo comecou essa organizacao durante dez anos. Essa consciencia dos negros, mas no Camburi nao tem isso. 
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• 	
ESTADO DE SAO PAULO 

• 	 ANEXO A QUE SE REFEREE 0 DECRETO N° 25.341, DE 4 DE JUNHO DE 1986. 

• 
	 REGULAMENTO DOS PARQUES ESTADUAIS PAULISTA 

• 
Artigo 1" - Este Regulamento estabelece as normas que definem e caractenzam os Parques Estaduais. 

• § 	 - Para os efeltos deste Regulamento, consideram-se Parques Estaduais, as areas geograficas delimitacias, 

• dotadas de atributos naturals excepcionais, objeto de preservacao perrnanente, submeudas a condicao de 
malienabilidade e indisponibiliciade no seu todo. 

• § 2° - Os Parques Estaduais desunam-se a fins cientificos, culturais, educativos e recreativos e, criados e 
• administrados pelo Govemo Estadual, constituem bens do Estado destinados ao uso do povo, cabendo is 

autoriciades, motivadas pelas razoes de sua cnacao, preserva-los e mante-los Intocaveis. 
• § 3° - 0 objetivo principal dos Parques Estaduais reside na preservacao dos ecossistemas englobados contra 
• quaisquer alteracoes que os desvirtuem. 

Artigo 2° - Seri° considerados Parques Estaduais as areas que atendam as seguintes exigencias: 
• I - possuam um ou ma's ecossistemas totalmente inalterados ou parcialmente aherados pela acao do homem, 
• nos quais as especies vegetais e animais, os sitios geomorfologicos e os -habitats", oferecam interesse 

• especial do ponto de vista cientifico, cultural, educativo e recreativo, ou onde existam paisagens naturals de 
grande valor cenico; 

• - tenham sido objeto por parte do Estado, de medidas tomadas para impedir ou eliminar as causas das 

• alteracoes e para proteger efetivamente os fatores biolOgicos, geomorfOlogicos ou cenico, que determinam a 
criacao do Parque Estadual; 

• III-condicionem a visitacao publica a restricoes especificas, mesmo para propositos cientificos, culturais, 
educ,ativos, ou recreativos. 

Artigo 3° - 0 uso e a destinacao das areas que constituem os Parques Estaduais devem respeitar a 
• integridade dos ecossistemas naturals abrangidos. 

Artigo 4° - Os Parques Estaduais, compreendendo terras, valores e benfeitorias, sera° administradas pelo 
Institut° Florestal - IF. 

• Artigo 5° - A fim de compatibilizar a preservacao dos ecossistemas protegidos, com a utilizacio dos 
• beneficios deles advindos, sera°, elaborados escudos das diretrizes visando um manejo ecologic° adequado e 

que constituirao o Plano de Manejo. 
• Paragrafo tinico - 0 Plano de Manejo sera elaborado pelo Institut° Florestal - IF e submetido a aprovacio do 
• Conselho Estadual do Meio Arnbiente - CONSEMA. 

Artigo 6" - Entende-se por Plano de Manejo o projeto dinamico que, utilizando tecnicas de planejamento 
ecologic°, determine o zoneamento de um Parque Estadual, caracterizando c,ada uma das suas zonas e 

• propondo seu desenvolvimento fisico, de acordo com suas finalidades. 

• Artigo 7' - 0 Plano de Manejo indicara detalhadamente o zoneamento de area total do Parque Estadual que 
podera, conforme o caso conter no todo, ou em parte, as seguintes zonas caracteristicas 

• - Zona Intangivel - E aquela onde a primitividade da natureza pemtanece intacta, nao se tolerando 

• quaisquer afteracoes humanas, representando o mats alto grau de preservacao. Funcina como matriz de 
repovoamento de outras zonas onde ja 	 permitidas atividades humanas regulamentadas. Esta zona 

• dedicada a protecio de ecossistemas, dos recursos geneticos e ao monitoramento ambiental. 0 objetivo do 
• rnanejo e a preservacaosarantindo a evolucio natural; 

• - Zona Primitiva- E aquela onde tenha ocorrido pequena ou minima intervencao humana, contend° 
especies da flora e cia fauna ou fenomenos naturais de grande valor cierrtifico. Deve possuir as caracteristicas 

• de zona de transicao entre a Zona Intangivel e a Zona de Uso Extensivo. 0 objetwo geral do manejo e a 
preservacao do ambiente natural e ao mesmo tempo facilitar as atividades de pesquisa cientifica, educacio 
ambiental e proporcionar formas pnmitivas de recreacao; • 

• 
• 
• 
•  
• 
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III 	 Zona de Uso EXTEIISIVO — E aquela constituida em sua major pane por areas naturals, podendo 
aoresentar alguma alteracio humana. Caractenza-se como uma zona de transicao entre a zona.Primrtiva e a 
Zona de Uso Intensivo 0 objetivo do manejo e a manutencao de urn ambiente natural corn minim() impacto 
humano, apesar de oferecer acesso e facilidade pUblica para fins educativos e recreauvos: 
IV Zona de Uso Intensivo — E aquela constituida por areas naturals ou alteradas pelo homem. 0 ambiente é 
mantido o ma's prdximopossivel do natural, devendo conter: centro de visitantes, museus, outras facilidades 
e servicos. 0 objetivo geral do manejo e o de facilitar a recreaca-o intensiva e educacao ambiental em 
harmonia corn o mem; 
V - Zona Histonco Cultural 	 E aquela onde sao encontracias manifestacEles histoncas e culturais ou 
arqueologicas, que sera° preservadas, estudadas e interpretadas para o pUblico, servindo a pesquisa, 
educacao e use cientifico. 0 objetivo geral do manejo e o de proteger siuos histOncos ou arqueolOgicos, em 
harmonia corn o memo ambiente., 
VI — Zona de Recuperacio — E aquela que comem areas consideravelmente alteradas pelo homem. Zona 
provisoria, uma vez restaurada, sera incorporada novamente a uma das zonas permanerrte. As especies 
exoticas tntroduzidas deverio ser removidas e a restauracio devera ser natural ou naturalmente agilizada. 0 
objetivo geral de manejo e deter a degradacio dos recursos ou restaurar a area 
VII — Zona de Uso Especial — E aquela que contem as areas necessarias a administracao, manutencio e 
servicos do Parque Estadual, abrangendo habitac6es, oficinas e outros. 
Paragrafo unico — Estas areas sera) escolhidas e controladas de forma a nao conflitarem corn seu carater 
natural e devem localizar-se, sempre que possivel, na periferia do Parque Estadual. 0 objetivo geral de 
manejo é minimizar o impact° de implantacao das estruturas ou os efeitos das obras no ambiente natural ou 
cultural do Parque. 
Artigo 8" - Sao vedadas, dentro da area dos Parques Estaduais, quaisquer obras de aterros, escavacoes, 
contencao de encostas ou atividades de correcoes, adubacoes ou recuperacao dos solos. 
Paragrafo unico — Nas Zonas de Uso Intensivo ou de Uso Especial, poderao, eventualmente, ser autorizadas 
obras ou servicos, desde que interfiram o minimo possivel corn o ambiente natural e se restnnjam ao previsto 
nos respectivos Pianos de Manejo. 
Artigo 9° - Nao sao perrniticlas, dentro das areas dos Parques Estaduais, quaisquer obras de barragens, 
hidreletricas, de controle de enchentes ,de retificacao de leitos, de alteracao de margens e outras atividades 
que possam alterar suas condicoes hidricas naturals. 
Paragrafo unico — Quaisquer projetos para aproveitamento limitado e local dos recursos hidricos dos Parques 
Estaduais, devem estar condicionados rigorosamente ao objetivo primordial de evitar alteracoes ou 
perturbacoes no equilibrio do solo, agua, flora, fauna e paisagem, restnngindo-se ao indicado no seu Piano 
de Manejo. 
Artigo 10 - E expressamente proibida a coleta de frutos, sementes, raizes ou outros produtos dentro da area 
dos Parques Estaduais. 
Paragrafo unico — A coleta de especimes vegetais so sera permitida para fins estritarnente cientificos, 
mediante solicitacao a administracao do Parque. 
Artigo 11 - 0 abate e o torte, bem como o plantio de arvores, arbustos e demais formas de vegetacio so 
serao admitidos nas Zonas de Uso Intensivo, Uso Especial e HistOrico-Cultural, mediante as diretrizes dos 
respectivos Pianos de Manejo. 
Paragrafo unico — Nas Zonas de Uso Intensivo e de Uso Especial, os arranjos paisagisticos darao preferencia 
a utilizacio de especies das formac,Aks naturais dos ecossistemas do prOprio Parque Estadual, limitando-se ao 
minimo indispensavel a utilizacao de especies estranhas a regiao. 
Artigo 12° - Nas Zonas Intangivel, Primitiva e de Uso Extensivo, nao sera permitida interferencia na 
sucessao vegetal, salvo em casos de existencia de especies estranhas ao ecossistema local, ou quando 
cientificamente comprovada a necessidade de restauracao. 
Paragrafo unico 7  A necessidade de eliminacao de especies estranhas comprovar-se-a por pesquisa cientifica. 
Artigo 13 — E expressamente proibida a prima de qualquer ato de perseguicao, apanha, coleta, 
aprisionamento e abate de exemplares da fauna dos Parques Estaduais, bem como quaisquer atividades que 
venha a afetar a vida animal em seu meio natural. 
Paragrafo unico — A coleta de especimes animals so sera permitida para fins estritamente cientificos, 
mediante solicitacao a administracao do Parque. 
Artigo 14 — E vedada a introducio de especies estranhas aos ecossistemas protegidos. 
Artigo 15 — A titulo de regra geral, o controle da populacio animal ficara entregue aos fatores naturals de 
equilibrio, incluindo os predadores naturais. 
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Artigo 16 - Os animals domesucos, domesucados, ou amansados. sejam aborigenes ou alienigenas, nao 
poderao ser admiudos nos Parques Estaduals. 
Paragrafo Unico 	 Em caso de necessidade, podera ser autorizado pela Administracao do Parque a 
introducao e permanencia de animals domesticos desunados aos servicos dos Parques Estaduais, observacias 
as determinacaes do respectivo Plano de Manejo. 
Artigo 17 - Os exemplares de especies alienigenas. sera° removidos ou elimmados com aplicacao de 
metodos que minimizem pertubacOes no ecossistema e conservem o primitivism° cias areas, realizando-se 
esses trabalhos sempre sob a responsabilidade de pessoai qualificado. 
Paragrafo Unico - Se a especie esuver integrada no ecossis-tema nele vivendo como naturalizada e se, para 
sua erradicacao for necessano o emprego de metodos excessivamente perturbadores do ambiente, pennuir- 
se-a a sua evolucao normal. 
Artigo 18 - Somente sera realizado o controle de doencas e pragas, mediante autonzacao fomecida pela 
Direcao do Institut° Florestal -- IF, ouvido o Conselho Estadual do Mei° Ainbiente - CONSEMA, ap6s 
apreciacao de projeto minuctoso, baseado em conhecimeno tecnico, cientificamente aceito e sob direta 
supervisio dos respectivos Diretores 
Artigo 19 - E licito remtroduzir especies, ou com elas repovoar os Parques Estaduats, sempre que estudos, 
tecnico-cientificos aconselharem essa pratica, e mediante autorizacao da Adrninistracao do parque. 
Artigo 20 - Toda e qualquer instalacao necessaria a infra-estrutura dos Parques Estaduats, sujeitar-se-a a 
cuidadosos estudos de integracao paisagistica, aprovados pela Direcao do Institut° Florestal - IF, ouvido o 
Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA. 
Artigo 21 - E expressamente proibida a tnstalacao ou afixacao de placas, tapumes, avisos ou sinais, ou 
quatsquer outras formas de comunicacao audio-visual ou de publicidade que nao tenham relacio direta com 
o programa interpretauvo dos Parques Estaduais. 
Artigo 22 - E vedado o abandono de lixo, detritos ou outros materiais, que maculem a integridade 
paisagistica, sanitaria ou cenica dos Parques Estaduais. 
Artigo 23 - E expressamente proibida a pratica de qualquer ato que possa provocar a ocorrencia de incendio 
nas area dos Parques Estaduais. 
Paragrafo Unico - 0 fogo so sera usado como tecnica de manejo, quando indicado no Plano de Manejo. 
Artigo 24 - E vedacia a execuc.io de obras que visem a construcio de telefericos, ferrovias, rodovias, 
barragens, aquedutos, oleodutos, linhas de transmissao ou outras, que nao sejam de interesse do Parque 
Estadual. 
Artigo 25 - 0 desenvolvimento fisico dos Parques Estaduais limitar-se-a ao essencialmente adequado para o 
seu man ej o . 
Artigo 26 - A locacio, os projetos e os materiais usados nas obras dos Parques Estaduais devem condizer 
com os ambientes a proteger e revestir-se da melhor qualidade possivel. 
Artigo 27 - SO sera° adiniticias residencias nos Parques Estaduais, se destinadas aos que exercam funciies 
inerentes ao seu manejo. 
§ 1° - As residencias concentra-se-ao nas areas indicacias no respectivo Plano de Manejo, de preferencia na 
Periferia dos Parques Estaduais e afastadas da Zona Intangivel. 
§ 2° - 0 uso de residencias nos Parques Estaduais obedecera a regulamentacao propria, a ser estabelecida 
quando da aprovacao de seu Plano de Manejo. 
Artigo 28 - So sera perrniticia a construcio de campos de pouso na area dos Parques Estaduais, quando 
revelar-se irnpraticavel sua localizacao fora de seus limites ou quando indicada no Plano de Manejo, 
excluido o uso indiscriminado pelo pablico. 
Artigo 29 - Os despejos, dejetos e detritos que se originarem cias atividades permiticias nos Parques 
Estaduais deverao ser tratados ou dispostos de forma a tomi-los inocuos para o ambiente, seus habitantes e 
sua fauna. 
Artigo 30 - A utilizacao dos valores cientificos e culturais dos Parques Estaduais, impoe a implantacio de 
programas interpretativos que permaam ao public° usuario compreender a irnportancia das relacoes homem- 
meio ambiente. 
Artigo 31 - Para recepcao, orientacao e motivacio do pUblico, os Parques Estaduais disporio de Centros de 
Visrtantes, instalados em locais designados nos respecuvos Plano de Manejo e onde se proporcionara aos 
visitantes oportunidades para bem aquilatar seu valor e importincia. 
Artigo 32 - Os Centros de Visitantes disporao de museus, de salas de exposicoes e de exibicoes, onde se 
realizario atividades de interpretacao cia natureza, corn a utilizacao, de meios audivisuais, objetivando a 
correta compreensao cla importancia dos recursos naturals dos Parques Estaduais. 
Artigo 33 - Para o desenvolvunento das atividades de interpnetacao ao ar livre, os Parques E,staduais 
dispordo de trilhas, percursos, mirantes e anfrteatros, visando a melhor apreciacao da vida animal e vegetal. 
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Artigo 34 - As atividades desenvolvidas ao ar livre, os passeios, caminhadas, escaladas, contemplacao. 
filmagens, fotografias, pmturas, piqueniques. acampamentos e similares, devem ser permrtidos e 
mcentivados. desde que se realizem sem perturbar o ambiente natural e sem desvirtuar as finalidades dos 
Parques Estaduals. 

Artigo 35 - Sempre aue posstvel. os locals destinados a acampamento. estaclonamento, abngo, restaurante e 
hotel, locallzar-se-5o fora do penmetro dos Parques Estaduats. 
Paragrafo unico Sempre que absolutamente necessana. com  o fim de proporcionar ao pUblico maiores 
oportunidades de apreciar e de se beneficiar dos valores dos Parques Estaduals, a localizacao dessas 
facilidades dentro dos seus limites. restringir-se-a as Zonas de Uso Intenstvo, nas condicoes previstas no 
Plano de Manejo. 

Artigo 36 - A direcao dos Parques Estaduais podera perrnitir a venda de artefatos e objetos adequados as 
finalidades de interpretac,ao. 

Artigo 37 -- As anvidacies religlosas, reuniOes de associacoes ou outros eventos. so  ser5o autorizados pela 
direcao dos Parques Estaduats, quando: 
I - existir entre o evento e o Parque Estadual uma relacao real de causa e eferto, 
II - contribuirem efetivamente para que o publico bem compreencia as finalidades dos Parques Estaduais; 
III - a celebracao do evento 	 trouxe prejuizo ao patrimOnto natural a preservar. 
Artigo 38 - S5o prolbtdos o Ingress° e a permanencia nos Parques Estaduais de visitantes portando armas, 
matenais ou instrumentos destmados a corte, caca, pesca ou qualsquer outras atividades prejudiciais a fauna 
e a flora. 

Artigo 39 - As atividades de pesqutsa serao exercidas mediarrte solicitacao a adrninistracao dos Parques, 
obedecendo sempre os termos da Convencao para Protecao das Belezas Cenicas, da Flora e da Fauna dos 
Paises da America. 
Artigo 40 - A autonzacao para a realizacao das pesquisas somente sera fomecida a instituicoes cientificas 
oficiais ou a pessoas por elas indicadas. 
Artigo 41 - 0 estudo para criacao de Parques Estaduais deve considerar as necessiclades de conservacio dos 
ecossistemas naturals, evrtando-se o estabelecimento de unidades isolacias que nao permitam total seguranca 
para a protecio dos recursos naturals renovaveis. 
Artigo 42 - Propostas para criacao de Parques Estaduais devem ser precedidas de estudos demonstrativos 
das bases tecnico-cientificas e sOcio-econOmicas, que justifiquem sua implantacao. 
Artigo 43 - 0 decreto de criacao de Parques Estaduais estabelecera o prazo dentro do qual sera executado e 
aprovado o respectivo Plano de Manejo. 

§ I° - Para os Parques Estaduais ja cnados, o Instituto Florestal - IF, providenciara. dentro do prazo maxirno 
de 5 (cinco) anos, a elaboracao dos respectivos Pianos de Manejo. 
§ 2° - 0 Plano de Manejo sofrera revisao periodica a cada 5 (cinco) anos. 
Artigo 44 - Os Parques Estaduais dispor5o de estrutura adrninistrativa c,ompreendendo: direcao, pessoal, 
material, orcamento e servicos. 
Artigo 45 - Os Parques Estaduais sera° dirigidos por Diretores designados pelo Ins-tituto Florestal - IF, 
escolhidos entre pessoas de reconhecicia capacidade tecnica e aciministrativa. 
Artigo 46 - 0 horano norrnal de trabalho nos Parques Estaduais e identico ao fixado para o servico public° 
es-tadual, ressalvados os regimes especiais es-tabelecidos no regiment° interne, de cada Parque para atender a 
atividades especificas. 

Artigo 47 - A visitacao e a utilizacao de areas de ac,ampamento, abngos coletivos ou outros nos Parques 
Estaduais, fic,am condicionadas ao pagamento cias contribuic6es fixadas pela Direcao do Institut° Florestat - 
IF. 
Artigo 48 - As rencias resultantes do exercicio de atividades de uso indireto dos recursos dos Parques 
Estaduais, bem como subvencoes, dotaciies e outras que estes vierem a receber, inclusive as muttas previstas 
neste Regulamento, serao recolhidas ao Fundo Especial de Despesa do Institut° Florestal - IF. 
Artigo 49 - As pessoas fisicas ou juridicas, que infringirem as disposicoes do presente Regulamento, ficam 
sujeitas is seguintes penalidades. 
I - mukta; 
II - apreensio; 
III- embargo 

§ 1° - Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infracoes, ser-lhe-ao aplicadas, 
cumulativamente, as penalidades a elas cominacias. 
§ 2° - A aplic,acao das penalidades neste Regulamento n5o exonera o infrator das cominacoes civis ou penais 
cabivets. 
Artigo 50 - MuIta e a penalidade pecuniaria aplicacia ao infravor pelos fiscais do Parque Estadual e fixacia 
corn base nas Obrigacoes do Tesouro Nacional: 
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I - As muitas, consoante a gravidade da infracao, classificam-se em: 
a) preventiva: realtivaS a acao ou omissao de que resulte perigo de dano. e a presenca em 

locais proibidos ao acesso humane. Valor: 10 (dez) 
b) repressivas: relauvas a acao ou ornissao de que resuite dano real a flora. a fauna ou a 

instalacoes do Parque Estadual, e as obras ou iniciativas tais como referidas no artigo 52. Valor: de 10 
(dez) a 1000 (mil) OTN's. 

Artigo 51 - Apreensio e a captura de arenas. municoes. matenal de caca ou pesca. e do produto da infracao, 
irregularmente introduzidos ou coihidos no Parque. 

Artigo Unico - Di lugar a apreensao a simples posse dos objetos ou produtos referidos neste artigo, 
indenpendentemente da aplicacao de multa. 

Artigo 52 - Embargo e a mterdicao de obras ou iniciativas nao expressamente autonzadas ou previstas no 
Plano de Manejo, ou que nao obedecam as prescricoes regulamentares. 

Paragrafo unico - Ocorrendo o embargo, o infrator sera obrigado a reparar os danos, sem prejuizo da 
aplicacio de multa repressiva. 

Artigo 53 - Respondem solidariamente pela infracao: 
I - seu autor material; 
II - o mandante; 
111 - quem, de qualquer modo, concorra para a pratica da mesma. 
Artigo 54 - Se a infracao for cometida por servidor do Institute Florestal - IF, a penalidade sera determinada 
apps a instauracio de processo administrativo na forma da legislacio em vigor. 
Artigo 55 - A multa sera fixada em funcao da gravidade de infracao e dos prejuizos que o ato que a 
caracterizou causar ao patrimonio natural e material dos Parques Estaduais. 
Artigo 56 - Para cads Parque Estadual sera baixado, quando da aprovacio de seu Piano de Manejo, um 
regimento intemo que particularizara situacio peculiares, tendo como base o presente Regulamento. 
Artigo 57 - Os casos omissos seri° resolvidos pela Direcio do Institute Florestal - IF. 
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PROPOSTA DE REGULAMENTA00 DA. OCUPAcii0 HUMANA TRADICIONAL DA 
COMUNIDADE DO BAIRRO DO CAMBURI, UBATUBA, SP 

Introducao 

0 Bairro do Camburl, que circunda a praia de mesmo nome, esta localizado no extremo 
norte do municipio de Ubatuba, SP, divisa com o RJ, em uma regiao onde se sobrepoem o 
Parque Nacional da Serra da Bocaina, o Pal que Estadual da Serra do Mar (NCicleo 
Picinguaba) e a APA Cairugu. Nab possui telefone ou luz eletrica e abriga uma comunidade 
caigara com fortes relagoes de parentesco com as comunidades vizinhas de Trindade, 
Sono e Antigos no RJ. A comunidade esta em acelerado processo de descaracterizagao 
devido ao aumento da populagao migrante e de veranistas que se aproveitam do baixo 

prego da terra e das dificuldades da fiscalizagao para edificar no local. 

0 bairro existe 	 mais de dois seculos, e a populagao apresenta elps de consanguinidade 

e fortes relag-ries de parentesco. Os tragos etnicos do caigara estao ligados a miscigenagao 
entre Indios, negros e brancos. Corn a crescente valorizagao da terra nessa regiao, apos a 
construgao da BR 101, varias familias dessas localideL:es caigaras, foram levadas a vender 
suas areas de posse, tendo ocorrido na decada de 70 no Camburi, um exodo de 
aproximadamente 20 familias em diregao cidade de Ubatuba. Atualmente, as melhores 
areas para o uso antropico existentes no Camburi, apontadas pela Carta Geotecnica de 
Ubatuba elaborada pelo IPT em 1990, pertencem a proprietarios que residem fora da 
regiao. Essas areas eram ocupadas por antigos moradores do bairro, que venderam as 
mesmas aos atuais proprietarios. Existe uma escola primaria e posto de saikle no 
bairro. Em 1992, data do primeiro levantamento, populagao era de 217 pesso-as. 

Assim, o presente trabalho se constitui em um Lalizamento para orientar a elaboragao dos 
Termos de Compromisso que deverao ser formalizados com a comunidade tradicional do 

Camburi. 

A nteced e n tes 

0 Plano de Gestao (PGA) do Nikleo Picinguaba, concebido para ser a fase 1 de seu Plano 
de Manejo, foi publicado em 1998 e a fase seguinte, que seria o Plano de Manejo 
propriamente drco, deveria ter iniciado nesse mesmo ano. Todavia, devido a uma serie de 
circunstancias, 4 anos apos a publicagao do PGA, o NUcleo Rcinguaba permanece sem 
urn documento para basear diretrizes gerenciais destinadas a e,Auacionar as inirmeras 

demandas ambientais e socials vivenciadas pela Unidade. 

No PGA foi proposta a insergao da area do Camburi em uma zona de uso intensivo, sub- 
zona de ocupagao tradicional, porem a eiaboragao do Plano de Manejo do Parque ainda 
nao foi iniciada. Existe no Bairro uma Aga'o Discriminatoria em andamento desde 1998 e 3 
Agoes Civeis em andamento, solicitandm demoligao de dezenas de edificagoes irregulares 
(Processos 524/95, 545/96 e 863/96). E importante ressaltar que boa parte da ocupagao 
existente esta na area do PNSB, cujo Plano de Manejo nab preve estrategias, nem para 

regui6mentagao, nem para a remogao desses ocupantes. 



e 
• 
• 
• 0 Ministerio PUblico Federal (MPF) iniciou um procedimento para a criagao de uma area 

• quilombola no E3airro, em funcao da avaliacao de que se tratava de uma comunidade 

•
descendente de escravos. Paralelamente as discuss6es que encetava com a comunidade, 

•
o MPF pressiona o Instituto Florestal para autorizar uma serie de demandas da 

comunidade. • 
Como resposta ao MPF, definiu-se que seria proposto um Termo de Cooperacao entre a 

•
Prefeitura de Ubatuba e o Instituto Florestal visando regulamentar uma serie de atividades 
no Bairro. Esse Termo de Cooperagao teve 5 vers5es tendo sido discutido no ambito do 

• Comite Consultivo do Parque e nao se cheqou a um consenso, uma vez que foi restringido 

• pelo Ministerio Public() Estadual (MP) a agOes visando equacionar a questa-0 do 

•
abastecimento de agua e do saneamento, uma vez que a interpretagao do MP e a de que 

apenas o Plano de Manejo do Parque pode regulamentar esse tipo de intervencao em um 

Parque Estadual. 

• Para tentar superar o impasse, o Comite Consultivo do NUcleo Picinguaba deliberou, em 
sua 14' reuniao, pela criagao de um Grupo de Trabalho, coordenado pelo Instituto 

•
Florestal atraves da sua coordenagao regional e encarregado de elaborar uma proposta de 
piano de manejo emergencial do Camburi, seguindo a proposta preliminar do PGA, que 
previa para o bairro uma zona de uso intensivo, subzona de ocupagao tradicional, 
adotando a premissa de se compatibilizar a preservagao dos ecossistemas com o 

•
desenvolvimento sustentavel da comunidade tradicional do bairro e embasado no 
Paragrafo 2° do Artigo 42 da Lei 9985/.2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades 

• de Conservacao. • 
•

Balizamento Legal e Metodologico 

• Em 22 de agosto do corrente, o SNUC foi regulamentado pelo Decreto 4340/2002, que em 

• seu Artigo 39 determina que "Enquanto nao forem reassentadas, as condigoes de 

•
permanencia das Populagoes Tradicionais em Unidades de Conservacao de Protecao 

IP 	
Integral sera° reguladas por Termo de Compromisso, negociado entre o Orgao Executor e 
as Populacoes, ouvido o Conselho da Unidade de Conservagao". 

• 
III 	 A categoria "parques estaduais" das unidades de conservacao IV instituida atraves do 

•
Codigo Florestal brasileiro, Lei no 4.771/1965, que definiu areas de preservacao 

•
permanente, as reservas biologicas e os parques, entre outros. 0 Decreto Estadual n.0 
25.341/1986 estabeleceu as definic-oes dos programas de gestao, do zoneamento e as 

IIII 	 penalidades para infratores, entre outros aspectos, para os parques no ambito estadual. 

ID 	 . Segundo essas legislacoes, um parque engloba areas com caracteristicas naturais 

•
representativas ou espetaculares, suscetiveis de manejo em seu estado natural ou quase 

natural. Inclui amostras representativas de um ou mais ecossistemas de significado 
411 	 nacional. Podem se:- terrestres ou marinhos. Devem possuir uma atragao significativa para 

• o pUblico, visando seu desenvolvimento e para oferecer oportunidade de pesquisa, 

Ill 	 educagao e recreacao. Os parques nacionais, estaduais e municipals sao de dorninio 

ii 	 public°. 

fli 	 Assim, um parque tem tres grandes objetivos a cumprir: a conservagao dos ambientes, a 

• pesquisa e a visitagao. 0 primeiro implica em que todas as atividades desenvolvidas em 

• • 
• 
• 
• 

• 
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um parque devam ser norteadas por acoes que garantam a conservagao de seus 
ambientes, embora n5o seja definid=:, na legislacao, o quanto 	 sua area deve ser 

destinada estritamente para preservack, como ocorre para a categoria estack ecolOgica, 

por exemplo. 

0 roteiro metodologico do IBAMA (IBANIA/GIL-1996) baseia o conceit° de Plano de 
Manejo na definick apresentada no RegulamEnto dos Parques Nacionais Brasileiros, o 
qual estabelece que Plano de Manejo um projeto dinamico que, utilizando tecnicas de 
planejamento ecologic°, determina o zoneamento de uma unidade de conservagao, 
caracterizando cada uma de suas zonas e propondo seu desenvolvimento flsico, de acordo 
com suas finalidades, e estabelece as diretrizes basicas para o manejo da Unidade 

Ainda de acordo com o Roteiro Metodologico do IBAMA, o objetivo de se estabelecer o 
zoneamento de uma unidade de conservac5o E t o de organizar espacialmente uma area 
sdvestre em parcelas, denominadas zonas, que demandam distintos graus de protecao e 
intervencao, contribuindo desta forma para que a Unidade cumpra seus objetivos 

especificos de manejo. 

Em 22 de Agosto de 2002 foi editado o Decreto N° 4340, que regulamentou artigos da Lei 
9985/02 que dispoe sobre o SNUC. 0 capitulo IX desse Decreto trata do reassentamento 
das populacoes tradicionais, deflnindo que: 

Art.35. "0 process° indenizatorio de que trata o art.42 da Lei 9985/02 respeitara o modo 
de vida e as fontes de subsistencia das populagoes tradicionais" 

Art 36. "Apenas as populagoes tradicionas residentes na unidacie no momento da sua 
criagao terao direito ao reassentamento" 

Art.39. "Enquanto n5o forem reassentadas, as condicoes de permanencia das populacoes 
tradicionais em Un:dade de Conservac5o de proteg5o integral sera() reguladas por termo 
de compromisso, negociado entre o org5o executor e as populac5es, ouvido o Conselho 

da Unidade de Conservag5o" 

Paragrafo 1°. "0 termo de compromisso deve indicar as areas ocupadas, as limitagaes 
necessarias para assegurar a conservack da natureza e os deveres do org3o executor 
referentes ao processo indenizatorio, assegurados o acesso das populagoes as suas fontes 
de subsistencia e a conservacao de seus modos de vida" 

Como as questOes que motivaram o presente trabalho, inclusive determinadas pelo 
balizamento legal relacionado acima decorrem de uma situagao especifica relacionada com 
a gestao dessa comunidade, optamos por deflnir normas apena:: para as areas que ja 
sofrem alteracoes em funcao da ocupag5o existente. 

Tan-ibern levarnos em consideragao a c.arencia de info; magoes mais apuradas sobre o meio 
biatico, especialmente a eventual existencia de endemismos ou ocorrencia de habitats 
de especies de fauna, para estabelecer que todas as areas que n5o estejam ja ocupadas 
ou destnadas a recuperag5o, serao consideradas zona de preservac5o. 



• Assim a presente proposta de zoneamento decorre da avaliagao da caracterizacao do meio 

• antropico, para o qual utilizamos dados levantados no PGA e as atualizacoes feitas em 

•
campo: quando foi aplicado um questionario compativel com o que havia sido aplicado em 
1992, de forma a permitir dados sobre 2 evolucao da ocupag-ao e da situagao 

• socioeconornica do bairro e do cruzarnento das cartas tematicas, considerando o 
• balizamento determinado pela legislacao ambiental, especialmente: 

• Lei 9985/00 
• Decreto 4340/02 
. Lei 4771/65 e suas atualizacties • 

• Para o cruzamento das cartas, foi utilizada a base digital do SICI-PPMA em software 
ArcViewGIS 3.1, com as seguintes cartas ternaticas (esc. Original 1:50.000): • 

• • Foto aerea do ano de 2000; 

• • Curvas de nivel; 
• Hidrografia; 
• Uso do solo; 

•

• 

Clinografia; 
• • Hipsometria; 

• • APP (art. 2° do CF); 

• Tambem utilizamos uma carta produzida pela Fundagao ITESP referente 	 ocupagao 

• humana. Essa carta foi produzida em arquivo CAD e nao foi possivel seu 

• georeferenciamento com as outras cartas, mas tem precisao suficiente para associar a 

• ocupagao as areas degradadas mostradas na foto. 

Para definicao dos objetivos de manejo associados ao zoneamento, adotamos como 1111 	 premissa a criaca-o de meios para a sustentabilidade econornica, atraves de um modelo 

• que compatibilize a conservack ambiental com: 

• 1. as atividades tradicionais de sustento da comunidade, adotando tecnicas e estrategias 
• que permitam a agregagao de valor a essas atividades; 

• 2. a explorag-ao do potencial ecoturistico do local, considerando a demanda existente de 
uma visitag& diferenciada; 
o aproveitamento da experiencia de parcela da cornunidade no atendimento a visitagao 

• existente. • 

Os objetivos do presente trabalho Sa' 0 : 

• 1. apresentar um estudo da situagao atual do Camburi no que diz respeito a sua 

• ocupacao; 

• estabelecer parametros para balizar a forma de ocupacao e as atividades 

•
economicas da comunidade tradicional do bairro; 

3. definir um zoneamento e estabelecer os objetivos de manejo de cada zona; 
• 4. apresentar subsidios para a elaborac'ao dos Termos de Compromisso nos moldes 

• do Decreto 4340/02; 

• . Objetivos 

• 

• 

• 	 4 
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5. submeter a proposta apreciagao do Conselho Tecnico do Instituto Florestal. 

Caracterizacao 	 da 
Areahttp://www.ubatuba2000.com.brinucleopicinguaba/tab2  matriz.htm 

Meio Antropico 

Historic° da Ocupacao 

A regiao da Picinguaba leva o mesmo nome da antiga Vila Caigara que se encontra dentro 
dos seus limites e que foi tombada pelo CONDEPHAAT em 1979. Nas primeiras decadas do 
seculo XIX, a regiao apresentava uma prospera agricultura, sendo sua produgao escoada 
"serra acima" (Cunha, Sao Luiz do Paraitinga) atraves das trilhas de Ubatumirim e do 
Corisco. Os principais produtos comerciais eram a farinha de mandioca e o peixe seco. 
Nessa epoca, a Vila de Picinguaba contava com oito canoas de voga, e teve, juntamente 
com a Ilha Anchieta, a maior produgao de pesca de tainha, com uma media anual de 
50.000 peixes. 

A Vila de Picinguaba sempre teve no mar o seu principal acesso, em decorrencia da 
localizagao de sua praia, incrustada na montanha favorecendo o abrigo de barcos e 
transformando a area em um excelente porto. "Em toda a parte norte do municipio de 
Ubatuba, o local que oferece melhores condigOes a navegagao e atracagao"(Carvalho, 

1989). 

Apresentando um litoral recortado, com terras cultivaveis desconiinuas, a ocupagao foi 
realizada de forma fragmentada, tendo como unidade familiar basica os "fogos" (grupo 
domestico). Entre Cambury e Picinguaha existiam 31 grupos domesticos em 1824. 
Silva (1975), definindo o perfil historic° da economia da regiao "... mais importante que 

os tragos na paisagem natural foi a contribuigao do indigena para a definigao do tipo 
etnico caigara (tambern mestigado com o negro). Com os tipos humanos permaneceu 
muito da bagagem cultural do indigena, especialmente da cultura material; permaneceu, 

particularmente, um genero de vida fundamentado em uma economia que, dado o 
aumento da populagao com a colonizagao, tornou-se predatoria." 0 autor considera que a 
prindpal contribuig3o desta cultura material e a roga (Fonseca, 1996). Os tragos etnicos 
do caigara estao ligados miscigenagao entre indios, negros e brancos. 

0 sistema de apropriagao da terra foi, desde o inicio, individual: cada familia sabia os 
limites das areas que ocupava, apesar de nao existir o "balizamento" das posses. Por volta 
de 1965, segundo um morador de Cambury, quando o governo instituiu o Institut° 
Nacional de Colonizagao e Reforma Agraria (INCRA), foi necessario a delimitagao das 
posses para inscrigao destas nesse orgao do Govern° Federal, com o intuit° de cobranga 
de impostos. Cerqueira (1966), relata que existia na regiao da Picinguaba, no inicio do 
seculo XIX, a fazenda Cambury e a fazenda Picinguaba. Para alguns moradores de 
Cambury a ocupagao da regiao foi anterior a essa data, e o bairro sediava em tempos 
remotos um engenho e, segundo outros habitantes, uma fazenda de atividades 
pesqueiras. 
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Desta forma, para os moradores tradicionais, o bairro de Cambury existe ha mais de dois 
seculos, sendo que a populacao atual apresenta, bem como a populacao de toda 
Picinguaba e regiao de entorno, elos de consa,iguinidade e fortes relagoes de parentesco. 
Apos a construcao da BR-101 e a crescente valorizacao da terra na regiao e varias familias 
venderam suas areas de posse. Ocorreu na decada de 70 no Cambury, um exodo de 
aproximadamente 20 familias em direcao a cidade de Ubatuba, o mesmo acontecendo 
corn moradores da Vila de Picinguaba, que atualmente apresenta 50% da ocupagao 
formada por veranistas. 

Ocupacao atual 

0 territorio de Cambury configura-se como uma pequena exterisao ao longo da linha do 
litoral, estendendo-se da Ponta da Trindade, a Leste, ate a Ponta da Cabeguda, a Oeste. 
Apresenta litoral de costEies rochosos, o chamado Saco de Cambury, dentro do qual 
desenvolveram-se as pequenas praias de Cambury e das Couves (ou Brava do Cambury). 
Cruzando a meia encosta do territorio, aparece a estrada Rio-Santos (BR-101), que 
tambem seciona outras localidades da regiao, provocando impactos sobre os ecossistemas 
e sobre o modo de vida das populagoes tradicionais. 

As areas mais propicias para uso antropico, localizadas nas planicies aluvionares e 
terracos, pertencem atualmente a proprietarios que residem fora do bairro, mas era 
ocupada pelas antigas populagoes locais. Atualmente, parte dos descendentes desses 
moradores, estao ocupando as areas das ericostas do Parque da Serra da Bocaina, 
enquanto o restante continua nas glebas, na condicao de "caseiros". 

Assim, a maior concentracao da populacao tradicional (moradias e rocas) presente no 
bairro de Cambury, encontra-se nas areas instaveis de maior declividade, ou seja 
improprias para esse uso. 

0 grafico abaixo mostra a evolucao da ocupacao de moradores e veranistas nos altimos 
10 anos: 
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0 grafico abaixo mostra a 
(quando foi realizado o 
atualizacao dos dados pelo 
do Parque): 

evolucao da populacao do Camburi entre os anos de 1992 
diagnostic° socioeconomic° e 2002, quando houve uma 
Grupo de Trabalho instituido no ambito do Comite Consultivo 
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No Cambury, 84% das mulheres e 74% dos homens tem menos de 30 anos de idade. 
Destes, 60% de mulheres e 50°/0 de homens sao menores de 19 anos. 

• 0 relatario realizado em fevereiro de 1997 pela Secretaria de Servico Social da Prefeitura 

• de Ubatuba atualizou esses mimeros: visita realizada em 33 residencias (correspondendo 

4111 	 a 39 familias); foram cadastrados 166 moradores; 05 residencias estavam fechadas e 
pertenciam a moradores nativos, num total aproximado de 30 pessoas. Desta forma, 

• segundo esse relatorio, o Cambury apresenta atualmente populacao aproximada de 196 
pessoas. Destas, 105 sac) criangas e adolescentes (55% da populacao total), continuando 

• a mesma reiagao do levantamento de 1992. Silva (1975), considera que o alto indice de 

•
jovens na populagao provoca o aparecimento de grande nCirnero 	 pessoas nao ocupadas 
ou trabalhando em subempregos. Segundo o autor, Ubatuba apresentava em 1972, 

411 	 53,6% da populagao menor de 20 anos de idade, relacionando os fenomenos de 
• marginalidade presentes no litoral norte do Estado de Sao Paulo a esse fato. 

• Os dados obtidos retratam uma situacao regional, mas com a agravante de que essa 
populacao encontra-se em area de Parque, onde mesmo as atividades tradicionais de 
subsistencia estao cerceadas pela legislagao ambiental, aumentando ainda mais o 8nus da 

• populacao ativa. • 
Quanto aos nucleos familiares, considerou-se para este estudo as unidades compostas 

• pelo pai, mae e filhos e pessoas que moram sozinhas, conforme quadro abaixo. Em 
algumas residencias foi observada a prese.ica de mais de uma unidade familiar. 

• 
Na organizack social da comunidade caicara os grupos dornesticos (fogos) sao formados 

• por mais de um ntkleo familiar. Essa forma de organizacao social reflete na forma da 
• ocupagao dos espacos e distribuicao das areas de rocas. Influencia tambem na estrutura 

• da comunidade que tem nas pessoas mais velhas dos logos 	 liderancas naturais do 

•
bairro ou vila. 

• No bairro de Cambury, por exemplo, temos 49 famiiias que sintetizam, aproximadamente, 
• 15 grupos domesticos (PGA, 1997). Os atuais moradores, quando saem do local de 

• origem, migram para.outras areas da mesma regiao. Dos deslocamentos observados - 

•
aproximadamente 20°/0 do total dos atuais descendentes - 75% foram para outras vilas e 
bairros de Ubatuba, ou para o municipio de Paraty. Pode-se observar tambern, que os 
deslocamentos detectados nas entrevistas 	 campo, foram relativamente pequenos. 

. Como exemplo, no Cambury, constatou-se que 24 pessoas (10°/0 da populagao) dos atuais 

• descendentes, estavam morando fora da area e destes, sendo a maioria mulheres. 
Os 	 deslocamentos, 	 portant°, 	 ocorrem 	 basicamente 	 de 	 tress 	 formas: 

• dentro dos limites da regiao, principalmente para os bairros perifericos das cidades de 
• Paraty e Ubatuba; 

• para praias vizinhas; 
• dentro dos proprios bairros, para areas mais dstantes da praia e zonas pouco propicias a 
ocupacao (altas declividades). 

Atividades produtivas tradicionuis 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
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Rocas de subsistencia e criac5o de animais 

Atraves da observagao direta e relatos da populack moradora, as familias continuam com 
suas rocas de subsistencia, cultivadas em areas menores. A principal cultura e a 
mandioca, existindo atualmente na regik da Picinguaba 15 casas de farinha em 
funcionamento. Parte da produck da firinha de mandic>ca vendida, colaborando no 
orgamento familiar. 

Segundo alguns moradores mais idosos, antigamente havia mais fartura na regiao, e as 
rocas eram bem maiores. A criack de galinhas e patos tambem era mais significativa, 
proporcionando as familias o enriquecimento dii alimentack atraves da carne e dos ovos. 

Em conseqiiencia das proibicaes impos‘,:as pela leg;slack de parques, o sistema de 
descanso da terra, o "pousio", deixou de ser praticado. Assim, a comunidade continua 
fazendo rocas de milho, mandioca, batata doce, abobora, cana e feijk, so que em areas 
restritas, por vezes utilizando-as sem descanso por mais de 10 anos, fato que exaure a 
terra e diminui a sua produck. A criagao de ayes tambem continua existindo, mas em 
quantidade bem menor. 

Na Vila de Picinguaba a agricultura praticamente desapareceu. Apenas nove pessoas ainda 
praticavam o plentio e somente uma declarou ser essa a sua fonte renda principal (Sao 
Paulo, 1992). Apesar desse quadro, pode-se dizer que a roca representa, ainda hoje, um 
forte apoio a subsistencia das familias localidade. Nela, podem ser cultivados generos 
alimenticios, que se forem adquiridos nos supermercados das cidades proximas, tomam-se 
bem mais onerosos. Sendo assim, entende-se que para a populack local, a Raga de 
subsistencia uma pratica cultural que nag pode ser descartada. 

No Bairro 	 Cambury todos os grupos domesticos tem areas de cultivo. Nos quintais das 
moradias existem Aryores frutiferas como: laranja, abacate, jaca, jambo, goiaba etc. 
Alguns cultivam palmito e praticado o plantio de ervas medicinais. A organizack do 
trabalho nas rocas e familiar, participando da atividade inclusive as criangas e 
adolescentes. 

Pesca artesanal 

0 Cambury tem dois cercos funcionando; um dales de morador do centro de Ubatuba. 
Na descricao dos pescadores de Cambury, o cerco constitui-se de um cercado de bambus 
dispostos de forma semelhante a um espiral. No fundo desta estrutura fixada uma rede, 
cujo espagamento pode variar de malha 10 a malha 2. Quandc instalado, a rede fica no 
mar, geralmente, por oito dias. Para retirar o pescado, chegam fazer de 3 a 4 visitas 
dianas, utilizandu 2 canoas e 6 homens. Na divisao producao, metade fica para o dono 
do cerco e a outra dividida entre os pescadores. 

A melhor epoca para a "colocacao" do cerco e de novembro a abril (seis meses). Os 
principais pescados capturados sk: carapau, bonito, espada, bicudo, galo e cavala. 
A proclucao do cerco de Cambury 	 vendida para Ubatuba e Paraty. 
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• • 
• • 
• Artesanato 

Segundo o "Projeto-Piloto de Apoio ao Artesk" da FUNARTE (Rio de Janeiro, 1987), foi a 
partir da decada de 70 que ocorreu no 3rasil a "descoberta" do artesanato, tanto por 
parte dos polos consumidores quanto por parte das instituic6es, em decorrencia do 

• aumento do turismo, e a crise econornica, levando a busca de novas formas de ocupagao 
• de mao de obra e geragao de divisas. Apesar do incremento do artesanato a partir dessa 

• data, as atividades tradicionais sempre foram realizadas tendo em vista o desenvolvimento 
das atividades de subsistencia dos moradores da regiao. "0 trabalho artesanal do 

• habitanie da area rural esta voltado principalmente para a producao de utensilios que sao 
• necessarios no desenvolvimento de suas outras atividades. Para a pesca sao feitas canoas, 
• remos, redes, ccvos e cestas diversas; atividades ;igadas a lavoura pedem cabos de 

• machado e enxada, Was e cestos diversos usados na colheita e na feitura da farinha, que 
tambem requer cochos, pas, rodos, tapitis e peneiras; gamelas, colheres, abanos, pilbes, 

• cestas e peneiras aos trabalhos domesticos,..." (Heye & Souza, FUNART, op. cit.). • 
• Atualmente, o saber artesanal, aliado as necessidades especificas, passa a conviver com 

outros conhecimentos gerados a partir do contato com a sociedade circundante, criando 4111 	
objetos que atendem a demanda turistica da regiao. 0 objeto artesanal possui um 

• processo de confeccao inteiramente dominado pelo seu produtor, seja na obtencao da 
• materia prima natural, bem como no tratamentp do material, e localizack dos vegetais 

• utilizados, ate a producao da peca. 

• Na regiao, encontramos trabalhos artesanais ligados as necessidades de subsistencia, bem 
• como a criacao de objetos para a demanda turistica existente na area, como miniatura de 
• barcos de brinquedo ou decoracao, passaros e outros bichos da fauna local, alem de 

cestos, balaios, peneiras, remos, chapeus, vassouras. • 
• Dentro dos limites do NUcleo Picinguaba, existe um total de 13 (treze) artesks. Destes, 8 
• (oito) vivem da produck de suas pecas artesanais (dados de 199,4). 

• 
Atividades Economicas • 

• 
• 
• 
• 
• 

• • 
• • • 
• • 
• • • 1 0 
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Zoneamento 

No Plano de Gestao do Wide() Picinguaba foi proposta a insergao da area do Cam buh em 
uma zona de use intensivo, sub-zona de ocupacao traditional, sendo que na Matriz de 
Planejamento do PGA estava prevista a elaboragao de urn microzoreamento para o bairro, 
visando compatibilizar a manutencao da comunidade e seu "modus vivendi" corn a 
sustentabilidade econamica e a conservac"<no ambiental. 

Considerando ainda: 

1. a situacao provisoria dessa normatizacao em funcao dos prazos estabelecidos no 
SNUC; 
2. a situacao atual no que diz respeito a ocupacao humana; 
3. a dinamica da evolugao dessa ocupacao e; 
4. as atividades economicas atuais e a proposta de sustentabilidade economica adotada 
como premissa nesse trabaiho 

Estabelecemos a definicao apenas da zona de uso intensive, que compreendera os 
diversos locais onde estarao previstas atividades humanas. As permisse"ies para atividades 
e a instalacao e uperagao dos equipamentos nessa zona dependera de analise da situacao 
socioeconornica do solicitante, da compatibilizacao corn o determinado nos estudos de 
capacidade de suporte e avaliacao de impacto ambiental e os limites estabelecidos em 
legislacao federal de protecao a vegetacao. 0 Instituto Florestal devera estabelecer 
convenio corn a Prefeitura para a operacionalizacao de atividades conjuntas nas areas de 
saide, coleta de lixo, assistencia social, educajo, licenciamento e fiscalizacao. 

Os objetivos gerais de manejo nessa zona sao: 
• regularizacao fundiaria; 
• compatibilizacao da ocupagao humana tiadicional corn a geracao de renda e a 

preservagao ambiental; 
• definicao de capacidade de suporte; 
• realizacao de estudos faunisticos para o aperfeicoamenio do balizamento das 

atividades humanas; 
• capacitacao dos nnoradores para o trabaiho corn o visitante; 
• meihoria das condig6es sanitarias e de saade da populagao; 
• remocao das edificacaes que nao fore.n passiveis de regularizacao; 
• estabelecirrranto de pianos de ac:io quc definam metas e as atividades para atingi-las; 
• trabalho conjunto entre as diversas instituic5es Nblicas e privadas para o 

desenvoMmento dos programas de gestao que forem deteiminados no piano de 
acao. 

Para efeito de regulamentacao, a zona de uso intensivo sera dividida nas seguintes sub-
zonas: 

Estradas — zona compreendida basicamente pela BR 101 e sua faixa de dominio, que 
corta o bairro, e pela estrada municipal que liga a BR 101 a praia. (caminhos) 



• • • 
• Os objetivos de manejo dessa zona s5o: 
• • evitar que a manutencao da faixa de clominio implique em danos ao Parque, como por 

• exemplo corn o uso do fogo, ou com o acumulo de lixo que as equipes de 

•
manuten* deixam na estrada; 

• estabelecer parceria com o IBAMA e a Prefeitura de Ubatuba para a instala* e 
• operacao de portal na BR101 na divisa SF/RJ; 

• estabelecer um projeto de perenizac5o da estrada municipal de baixo impacto e facil 
manutencao; 

• estabelecer um controle do trafego na estrada municipal atraves da instala* de 
• uma guarita. 
• 
• Equipamentos ptiblicos — zona compreendida pelas edificacaes atuais que tem funcao 

•
publica, tais como escola, posto de saOde, cemiterio, igreja, etc., e pelos locals passiveis 
de instalacao de novos equipamentos, tais como lixeira comunitaria, estruturas de 

• armazenamento e tratamento de agua para abastecimento, etc. 
• Os objetivos de manejo dessa zona sao: 

• • obter um tratamento paisagistico para as estruturas ja existentes de forma a 
incorpora-las na paisagem da forma mais harmonica possivel; 

• • promover uma melhoria na situacao sanitaria; 

• Praia — zona compreendida pela faixa de areia e faixa de marinha. 

IP 	 Os objetivos de manejo dessa zona sao: 
• remperacao da faixa de jundu, corn a remocao dos barracos de comercio e de 

• moradia provisoria, conforme ja solic.tado no ambito do Processo que trata de Agab 
• Civil impetrada pelo Ministerio Publico, tramitando no Forum de Ubatuba; 

• • realizar estudos de capacidade de suporte; 

•
• promover programas de conscientizacao dos moradores e turistas com respeito a 

destinag5o de lixo e de preserva* ambiental, entre autos; • 
• Zona da planicie da praia (nome provisono) — zona compreendida pela planicie da 

O
praia, limitada pelo rio 	  a esquerda, a linha de cota 	 ao fundo e o rio 	  a direita. 
Os objetivos de manejo dessa zona s5o: 

• . instala* de equipamentos de apoio ao visitante e de gera* de renda. Esses 
• equipamentos podem ser quiosques de venda de produtos da comunidade 

• (artesanato, produtos agricolas), alimentos "in natura" ou preparados, equipamentos 

•
de coleta seletiva de lixo, estacionamento, camping, pousadas familiares, etc.; 
elaborac5o de estudos de capacidadc de suporte para as atividades passiveis de 

• execugan; 
• dimensionamento da infra-estrutura pub:Ica (abastecimento, saneamento, energia) 

•
para dar suporte as atividades passive's de execucao; 

• elaboracao e execucao de um projeto global de recuperagao paisagistica; 
• • negociacan no ambito da PGE, PPI, MPE, MPF, SPU e ITESP para a utilizacao das 
e glebas que est5o sob acao discriminator-la e para a cess5o da area de marinha para o 

• Estado. 

e 
Zona de moradia atual — zona composta pelas areas ja ocuoadas pelos moradores, 

• incluindo as areas utilizadas para agricultura de subsistencia. 
• Os objetivos de manejo dessa zona sao: • • 
• • 
• 

1 ") 
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• executar estudos de capacidade de suporte para moradia; 
• definir as casas que estao em APP e propor alternativas para sua mudanga — caso 

pertencente a morador tradicional — ou ajuizar acao destinada a demolicao, caso 
pertencente a autos; 

• executar um projeto de abastecimento de agua tratada e saneamento para as 
residencias dos moradores tradicionais; 

• definir parametros arquitetonicos para reformas e melhoria das casas dos moradores 
tradicionais; 

• definir sub-zonas onde poderao ser construidos pequenas pousadas familiares e areas 
para camping, dentro de criterios pre —estabelecidos. 

• Promover acoes para recuperagao ambiental e paisagistica dessa zona; 
• Apresentar propostas para o fornecimento de energia para os moradores tradicionais; 
• Aplicar instrumentos normativos e fiscais (estatuto da cidade) para taxar 

progressivamente casas de turistas, incentivando-as a vender suas benfeitorias para 
os moradores ou para o Estado; 

• Compatibilizar as propostas desse documento com o Plano de Manejo do PNSB; 

Zona agricola — compreendida por 10 glebas de 1ha, localizadas em areas ja alteradas, 
fora de APP e com declividade compativel. 
Os objetivos de manejo dessa zona sao: 
• Cultivo familiar de produtos tradicionais adotando tecnicas que visem a preservacao 

do solo e o aumento da produtividade; 
• Resgate do sistema de pousio tradicionalmente adotado pela comunidade; 
• 0 abastecimento da comunidade e a producao de excedente para comercializacao 

junto aos visitantes; 
• Compatibilizacao da operacionalizacao desse sistema com a promocao de atividades, 

estudos e pesquisas visando: 
O 0 aproveitamento de subprodutos florestais durante o processo de 

regeneragao da area; 
O 0 processo de reintroducao de fauna nas areas deixadas para regeneragao; 
O A verificagao da sucessao vegetal com relacao a biodiversidade e a 

fisionomia; 
O A demonstragao do process° a grupos organizados de visitantes e/ou 

estudantes; 
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socioeconornica do solicitante, da compatibilizacao con) 0 determinado nos estudos de 
capacidade de suporte e avaliacao de impact() ambiental e Os limites estabelecidos em 
legislacao federal de protecao a vegetac,ao. 0 "'Istituto Florestal devera estabelecer 
convenio cone a Prefeitura para a operacionalizacao de atividades conjuntas nas areas de 

coleta de lixo, assistencia social, educacao, licenciamento e fiscalizacao. 

Os objetivos gerais de manejo nessa zona sac: 

• regularizacao fundiaria; 

• compatibilizacao da ocupacao humana traditional corn a geracao de renda e a 

preservagao ambiental; 
• definicao de capacidade de suporte; 

• realizacao de estudos faunisticos para o aperfeicoamento do balizamento das 

atividades humanas; 
• capacitagao dos moradores para o trabalho corn o visitante; 

• meihoria das condicoes sanitarias e de saude da populacao; 

• remogao das edificacoes que nao forem passiveis de regularizacao; 

• estabelecimento de pianos de acao que definam metas e as atividades para atingi-las; 

• trabalho conjunto entre as diversas instituicoes pithlicas e privadas para o 
desenvolvimento dos prograrnas de gestao que forem determinados no piano de 

acao. 

Para efeito de regulamentacao, a zona de uso intensivo sera dividida nas seguintes sub-

zonas: 

Sub-Zona 2-1: Estradas e Caminhos — zona compreendida pela BR 101 e sua faixa de 
dominio, que corta o bairro, pela estrada municipal que liga a BR 101 a praia e pelos 
caminhos que dao acesso aos nkleos residenciais. 
Os objetivos de manejo dessa zona sac): 
• evitar que a manutencao da faixa de dominio implique em danos ao Parque, como por 

exemplo corn o uso do fogo, ou corn o acurnulo de lixo que as equipes de 
manutencao deixam na estrada; 

• estabelecer parceria corn o IBAMA e a Prefeitura de Ubatuba para a instalacao e 

opera* de portal na BR101 na divisa SP/RJ; 
• estabelecer urn projeto de perenizacao da estrada municipal de baixo impacto e facil 

manutencao e recuperacao dos catninhos;• 

• estabelecer urn controle do trafego na estrada municipal atraves da instalacao de 
uma guarita. 

Sub-Zona Z-2: Equipamentos publicos — zona compreendida pelas edificacoes atuais 
que tern fun* publica, tais como escola, posto de sailde, cemiterio, igreja, etc., e pelos 

locais passive's de instalacao de IIOVOS equipamentos, tais como lixeira comunitaria, 

estruturas de armazenamento e tratamento de agua para abastecimento, etc. 
Os objetivos de manejo dessa zona sao: 
• obter urn tratamento paisagistico para as estruturas já existentes de forma a 

incorpora-las na paisagem da forma mais harmonica possivel; 
• promover uma meihoria na situagao sanitaria; 

Sub-Zona Z-3: Praia — zona compreendida pela faixa de arela e faixa de marinha. 
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Os objetivos de manejo dessa zona sao: 

. recuperacao da faixa de junk com a remocao dos barracos de comercio e de 
moradia provisOria, conforme ja solicitado no ambito do Processo que trata de AO° 
Civil impetrada pelo Ministerio Public°, tramitando no Forum de Ubatuba; 

4. 	 realizar estudos de capacidade de suporte; 

• promover programas de conscientizacao dos moradores e turistas com respeito a 
destinacao de lixo e de preservacao ambiental, entre outros; 

Sub-Zona Z-4: planicie da praia - zona compreendida pela planicie da praia, limitada 

pelo rio 	  a esquerda, a linha de cota ____ ao fl111(10 e o rio 	 a direita. 

Os objetivos de manejo dessa ion() sao: 

• instalacao de equipamentos de apoio ao visitante e de geracao de renda. Esses 
equipamentos podem ser quiosques de venda de produtos da comunidade 
(artesanato, produtos agricolas), alimentos "in natura" ou preparados, equipamentos 
de coleta seletiva de lixo, estacionarnento, camping, pousadas familiares, etc.; 

• elaboracao de estudos de capacidade de suporte para as atividades passiveis de 

execucao; 
• dimensionamento da infra-estrutura pirblica (abastecimento, saneamento, energia) 

para dar suporte as atividades passiveis de execucao; 

• elaboracao e execucao de um projeto global de recuperacao paisagistica; 

• negociacao no ambito da PGE, PPI, MPE, MPF, SPU e ITESP para a utilizacao das 
glebas que estao sob acao discriminatOria e para a cessao da area de marinha para o 

Estado. 

Sub-Zona Z-5: area de moradia atual - zona cornposta pelas areas ja ocupadas pelos 

moradores, incluindo as areas utilizadas para agricultura de subsistencia. 
Os objetivos de manejo dessa zona sao: 

• executar estudos de c.apacidade de suporte para moradia; 

• definir as casas que estao em APP e propor alternativas para sua mudanca - caso 

pertencente a morador tradicional 	 OU ajuizar acao destinada 	 dernolicao, caso 

pertencente a outros; 
• executar UM projeto de abastecimento de aqua tratada e saneamento para as 

residencias dos moradores tradicionais; 
• definir parametros arquitethnicos para reformas e melhoria das casas dos moradores 

tradicionais; 
• definir sub-zonas onde poderao ser construidos pequenas pousadas farniliares e areas 

para camping, dentro de criterios pre -estabelecidos. 
• Promover acoes para recuperacao ambiental e paisagistica dessa zona; 
• Apresentar propostas para o fornecimento de energia para os moradores tradicionais; 
• Aplicar instrumentos normativos e fiscais (estatuto da cidade) para taxar 

progressivamente casas de turistas, incentivando-os a vender suas benfeitorias para 
os moradores ou para o Estado; 

• Compatibilizar as propostas desse document° corn o Plano de Manejo do PNSB; 

Sub-Zona 2-6: area agricola 	 compreendida por 10 glebas de lha, localizadas eni 
areas ja alteradas, fora de APP e com declividade compativel. 
Os objetivos de manejo dessa zona sao: 
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• Cultivo familiar de produtos tradicionais adotando tecnicas que visem a preservac -ao 

do solo e o aumento da produtividade; 

• Resgale do sistema de pousio tradicionairnente adotaclo pela comunidade; 

• 0 abastecimento da comunidade e a producao de excedente para comercializacao 

junto aos visitantes; 
• Compatibilizac'ao da operacionalizack desse sistema corn a promo* de atividades, 

estudos e pesquisas visando: 
0 aproveitamento de subprodutos florestais durante o processo de 

regeneracao da area; 
0 processo de reintroducao de fauna nas areas deixadas para regenera(ao; 
A verificacao da sucessao vegetal corn rela46o a biodiversidade e a 

fisionomia; 
A demonstracao do processo a grupos organizados de visitantes e/ou 

estudantes; 

Consideracoes Finais 

Como ja relatado no inicio, o presente trabaiho nao se constitui em urn piano de manejo 
acabado, mas contempla as principals diretrizes que constituirao a espinha dorsal desse 
piano, justamente aquelas indispensaveis para que se possa implantar efetivamente uma 

regulamentack para esse bairro. 

Todavia é preciso ficar claro que existem condicionantes que estao alem das atribuicoes 
do Institute Florestal, e que devem ser previamente equacionadas para que o Institute 
Florestal possa dar segmento a essa proposta, qual sejam: 

• Definir competencias na area de sobreposic6o entre o Parque Estadual da Serra do 

Mar e o Parque Nacional da Serra da Bocaina, lembrando que pouco mais da metade 

dos ocupantes do bairro esfao nessa area; 

• Definir as implicaceies decorrentes da Acao Discriminataria que corre na Vara Federal 

de Taubate; 
• Parecer juridico sobre a eficacia dos Termos de Compromisso definidos no Decreto 

43z10/02 

Conforme se der o encaminhamento dessas questOes o Instituto Florestal dara 

seguimento a analise desse documento em seu Conseiho Tecnico, para que 

eventualmente possa ser aprovado. 
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Caro (a) amigo (a) 

Desculpe o transtorno que estamos causando, porem esta e a unica 
forma que temos para nos manifestar e sensibilizar o governo e 
populacao sobre os serios problemas que estamos enfrentando, pelos 
seguintes motivos: 

1 - Sao mais de 25 anos de descaso, desde a criacao do Parque 
Estadual da Serra do Mar, ja tentamos de tudo e as solugOes 
prometidas demoram a chegar. Nesta regiao que compOe toda a area 
do Parque acontece de tudo, caca de animais silvestres, captura de 
ayes, extracao ilegal de palmitos, grilagens de terras, atos de 
violencias, homicidios, estupros, roubos, uso de drogas e ate o 
impedimento do direito a organizar o bairro, visando melhorar a 
qualidade de vida da populacao local. 

2 - Nao nos deixam nem ao menos construir uma lixeira para destinar 
melhor o lixo. Nao temos energia eletrica nem telefone no bairro, nao 
podemos reformar nossas moradias nem melhorar o acesso para 
nossas casas e praia, organizar o espaco fisico da praia para atender 
melhor o turista. 

3 - 0 Parque nao tem o minim° de respeito com a nossa comunidade, 
agem com truculencia, multas, etc. 

4 - Nao somos os destruidores do meio ambiente, pelo contrario 
fazemos parte dele e estamos aqui ha mais de 200 anos, desde os 
nossos ancestrais, bem antes desta area se tornar Unidade de 
Conservacao. 

5 - 0 que estamos reivindicando 	 apenas uma solucao para os 
moradores que vivem em situacao precaria no lugar em que 
nasceram, que se transformou em Parque. Queremos respeito e 
melhor qualidade de vida. Nossa luta por justica dignidade e igualdade 
de oportunidades se faz necessaria. 

Pedimos a sua compreensao. 

Associacao dos Moradores do Bairro do Cambury. 
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