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A degradacao de recursos naturais renovaveis tern sido apon

tada como urn dos motivos da queda das primeiras civi1izacoes.

Regioes que no passado, tiveram desenvo1vimento arrojado como

Mesopotamia, nordeste de Bagda, p1anicies da Siria e Arabia,

Pa1est~na, norte da Africa e outras, e que atua1mente corres

pondem a grandes areas improdutivas ou deserticas, provam com

suas ruinas, que foram bastante ferteis e capazes de sustentar

popu1acoes numerosas (BERTONI e LOMBARDI, 1985).

Com 0 descobrimento da America, os co10nizadores compreen

deram c1aramente a quantidade e a qua1idade dos recursos natu

rais do Novo Mundo. Certamente pe1a abundancia e pe1a impres

sao de serem esses recursos Lne sqo t ave Ls , os conquistadores mos

traram urn carater depredador. A co10nizacao portuguesa e espa

nho1a e caracterizada pe1a apropriacao dos recursos naturais,em

troca da devastacao e destruicao da natureza origina1mente

eXistente, desrespeitando principios de conservacao do solo,

de agua ou de vegetacao (HIDALGO, 1985).

o Brasil, segundo, BERTONI e LO~mARDI (1985),
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"apesar de sua juventude e da vastidao de seu ter
ritorio, ja apresenta em sua curta historia e no
rastro de suas exploracoes agricolas, comprovacoes
irrefutaveis e sinais evidentes de gravidade do pro
blema de declinio da fertilidade de suas terras~

(BERTONI e LO~mARDI, 1985, p.lO-ll).

Varios grupos de imigrantes europeus povoaram vastas re

giees do Brasil. Em Santa Catarina, grande parte de seu terri

torio foi colonizado por imigrantes alemaes e posteriormente

italianos.

A crise por que passava 0 povo europeu no seculo passado,

especialmente os de lingua alemii, a concentracao de terras pela

aristocracia europeia, 0 regime politico absolutista e 0 mite

das fabulosas riquezas naturais brasileiras, levaram urn grande

contingente populacional alemao, a se estabelecer no Brasil,

principalmente em fins do sec. XIX (PIAZZA, 1988).

A colonizacao do Vale do Itajai~Acu iniciou-se em 1850,

com a formaCao da Colonia Blumenau. Em 1860 foi a veZ da colo

nizaCao do Vale do Itajai Mirim, facilitada pela navegabilidade

deste rio, na maior parte de sua extensao. A colonia passou a

ser chamada pela popul acjio de Colonia "Bzusque?", em homena

gem ao Presidente da Provincia Francisco Carlos de Araujo Brus

que. Juntaram-se a eles os imigrantes italianos e franceses, a

partir de 1875. Em 1890 a colonia passou a chamar-se oficial

mente Brusque, onde ja era notavel 0 crescimento economico, an

tes baseado no excedente da producao agricola e artesanal, que

evoluiu para unidades fabril familiares e posteriormente as in

dustrias texteis atuais.

Cita 0 medico naturalista J.J. Von Tschidi1 em anotacees

sobre sus visita a colonia Brusque entre 1860 e 1862 que:

"as condicoes das terras sao menos favoraveis que
em Blumenau porque a regiao e mais montanhosa, os
vales sao mais estreitos. 0 solo, contudo, e mais
frutifero e da ao colona suficiente subsistencia"
(TSCHUDI, 1862, in. PIAZZA, 1988, p.64).

A tradicao tecela que existia desde 1862, ampliou-se com a

vinda de tecelees poloneses de lingua alema. Os imigrantes ita

lianos, que superaraI!l em numero os demais grupos de imigrantes,
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passaram entao a dedicar-se a producao agrIcola mais especi

ficamente, a cultivar produtos de subsistencia para as popula

coes urbanas e para exportacao. Entre eles esta 0 milho, cul

tivado de forma tradicional, 0 arroz, a uva, 0 bicho-da-seda, a

amoreira e 0 fumo; destacando-se como produtos de exportacao

o arroz, a erva-mate, a farinha de mandioca, 0 acucar, 0 fumo,a

banana.

A exploracao da madeira tambem destacava-se no quadro eco

nomico do municIpio de Brusque. 0 Dr. Von Tschudi ressaltou em

seus registros, a excelente qualidade das madeiras entao exis

tentes no Vale do ItajaI Mirim, no inIcio da decada de 1860,

cortadas e exploradas na epoca por 14 serrarias do vale (PIAZ

ZA, 1988).

o colonizador Constancio Krurnel em 1923, recebeu do gover

no do Estado a concessao de 6 mil hectares de terra, no braco

sul do alto ItajaI-Mirim (PIAZZA e HUBNER, 1983). Encaminhou

para a area colonos da origem alema, provenientes do Vale do

Capivari (tributario do Rio Tubarao) e descendentes italianos

de regioes pr6ximas.

"Naquele local vai se desenvolver urna atividade ex
trativista da madeira, que ocasionou nestes ulti=
mos cincoenta anos, urn virtual desmatamento, cujas
florestas foram substituIdas, paulatinamente, por
uma agricultura de subsistencia" (PIAZZA e HUBNER,
1983, p.128).

Era de interesse do governo brasileiro no inIcio da ocupa

cao das terras, que os imigrantes se estabelecessem em areas de

floresta das provIncias meridionais, que fossem pequenos pro

prietarios, que usassem a mao-de-obra familiar e nao competis

sem no mercado de escravos e nem na criacao de gado.

"0 povoamento nao foi urn processo expontaneo como
muitos pensam, mas sim controlado rigidamente pe
10 Estado ou por companhias de colonizacao parti
culares com regras definidas por lei; uma legis
lacao que mudou com certa freqllencia as regras do
sistema, 0 que tambem deve ter causado nao pou
cos transtornos" (SEYFERTH, 1986, p.534).
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A area ocupada pela colonia "Bzusque " em 1860, estava to

talmente recoberta pela "l1ata Atlantica" ainda virgem, sendo

desmatada em ritmo crescente, especialmente a partir do inicio

do sec. xx. Nesta epoca, intensificou-se 0 uso das queimadas,

da extracao da lenha e aumentou 0 nUmero de serrarias. Aquela

exuberante cobertura vegetal passou a restringir-se as areas

que nao puderan. ser aproveitadas pela agricultura, por limita

coes do relevo ou da fertilidade. 0 relevo acidentado repre

sentou un: obstaculo ao aproveitamento agricola das terras do

Vale do Itajai-Mirim, uma vez que os terrenos pIanos e alaga

dicos, proprios a lavoura e pecuaria, limitavam-se as margens

do curso inferior deste rio.

Na venda e distribuicao de lotes aos colonos imigrantes,

nao era dada qualquer importancia a fertilidade das terras

(SEYFERTH, 1974). Ao chegar na colonia, 0 imigrante comprava

por concessao provincial, as vezes com certa demora, urn lote

de terra em torno de 15 a 30 ha., de formate alongado, com lar

gura entre 200 e 300 metros, estendendo-se desde a margem do

rio ate a linha de curneada. Neste processo nao era dado qual

quer importancia a fertilidade das terras (SEYFERTH, 1974).

Os imigrantes alemaes estavam despreparados para explorar

terras corn mata virgem e despovoadas, realidade esta, muito

diferente daquela existente na terra natal na mesma epoca. Nao

dispunham de equipamentos necessarios ao trabalho, nem tecnicas

agricolas ou roupas adequadas a regiao. Nao podiam contar corn a

tracao animal, pois tal recurso era geralmente muito caro ou

inexistente.

Descrevendo a admiracao e 0 temor do imigrante alemao ao

receber seu lote de terra, MIRA (1920) escreveu:

"modestos como chegavarn, eram conduzidos para os
nucleos coloniais onde Ihes era dada residencia
provisoria uma pequena casa de madeira, alguns ins
trumentos agrarios e a floresta bravia a espera de
trabalho. A primeira sensacao do colona devia ter
sido de estupefacao e de medo da natureza luxu
riante, cheia de sornbras e arvores colossaes. Mas
elle se atirava a desbrava-la, e a cada manha ao
surgir do sol se extasiava na sua obra de avanca
mento" (1-lIRA, 19.20, p.228).
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A floresta era considerada como uma grande inimiga do co

lono, cuja destruicao ele se orgulhava ern realizar.

E, assim, apos a derrubada, os ra~os menores eram deixa

dos secar ao solo e a madeira era retirada. Apos seis a oito

dias, os ramos eram queimados e a cinza resultante, usavam na

adubacao. prosseguia urn policultivo essencial a subsistencia

da familia e apenas urn pequeno excedente era vendido.

Os vales apertados, as pequenas e restritas areas de var

zeas, a distancia do mercado consumidor, levaram 0 colono a
desenvolver urn sistema de cultivo para subsistencia, com redu

zidas condicoes de progresso economico. 0 cultivo no mesmo solo

era continuo por dez ou mais anos e posteriormente ficava em

repouso corn pasto ou capoeira, sendo que os cultivos desenvol

viam-se em outra area da propriedade (SEYFERTH, 1974). Ern vir

tude do pequeno tamanho da propriedade, 0 periodo de repou

so era curto e este terreno voltava a ser trabalhado, (sistema

de rotacao de terras) cultivando-se as mesmas especies, sem

qualquer tipo de adubacao.

o Vice-Presidente da Provincia de Santa Catarina ern 1877,

Dr. Ermirio Espirito Santo, ern relato sobre a colonia Brusque

cita:

"Nos primeiros anos, depois das derrubadas, des
cortinaram-se terrenos fertilissimos; ern seguida,
vieram as chuvas e la se foi 0 humus fecundo, fi
cando ao lavrador a terra que so pode produzir a
poder do arado e de estrume" (SANTe, 1877, in: CA
BRAL, 1958, p.293).

o solo entao, foi empobrecendo e as espec1es mais exigen

tes em fertilidade (milho, cana-de-acucar e fumo), forarn sendo

substituidas por feijao e batatas e posteriormente pela mandio

ca, que se adapta em terrenos pobres. 0 sistema de rotacao de

culturas utilizado na epoca da colonizacao, era antes para apro

veitar a terra ao maximo, que necessariamente para tentar recu

perar 0 solo desgastado.
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"Houve nao so 0 fracasso da plantacao de cereais e
da batata conheclda como 11nglesa", como tambem a
floresta densa e a tecnica da coivara impediam a
utillzacao racional do arado ( .•. 1. Se por urn lado,
a burocracia governamental e a falta de verbas para
a colonizacao consistiam em grave problema, por ou
tro lado a organizacao do trabalho agricola sob no
vas bases foi 0 teste mais dificl1 e tambem 0 mais
problematlco, uma vez que os imigrantes alemaes ado
taram uma tecnlca de cultivo das mais predatorias
que exlstem: a colvara (ou a derrubada~queimadal ,
comum no mel0 rural brasilelro que com proprledade
foi chamado pelos alemaes de "Raubbau" (agricultu
ra de rapinal. A adequacao a este metodo de culti
var a terra fol provavelmente lnevitavel em face
da floresta. 0 insucesso do cultivo de cereais eu
ropeus (como cevada, trigo, centel0 e avelal deter
minou a utilizacao de plantas nativas como 0 ai
pim, a batata-doce, a cana-de-acucar, etc ••. " (SEY
FERTH, 1978, p.401.

Sem duvida, a agricultura era a subslstencia do colona e

de sua famIlia . Embora 0 excedente da producao fosse reduzido,

este representava sua unica fonte de renda. A pecuaria era ati

vidade secundaria, composta por aves, porcos e vacas leltei

ras, destinada ao consumo domestico. Este pequeno excedente da

producao agrIcola, ocolono comercializava com 0 vendeiro, que

deflnia 0 preco, geralmente muito abaixo do real. 0 pequeno ca

pital circulante concentrava-se, na maioria dos casos, nas maos

dos vendeiros, que aos poucos foram enriquecendo. E foi a par

tir desta capitalizacao que se inicia a implantacao da indus

tria textil em Brusque no ano de 1892, motivada pelos altos

precos das roupas e tecidos nas regioes coloniais, alem de en

contrar na propria colonia um favoravel mercado consurnidor(SEY

FERTH, 19741.

No inIcio do sec. xx, ja era sentido 0 enfraquecimento da

atividade agrIcola, agravado pelo esgotamento dos .solos e es

cassez de novas areas para expansao agricola . Nesta epoca tam

bem, a atividade agricola vai sendo reduzida e a extracao da

madeira comeca a ser uma das bases da economla local (LAGO,

19601.

o Sr . Ayres GEVAERD (19791, dedicado pesquisador da histo

ria de Brusque, comentando sobre 0 Vale do Cedro (rio afluente

do Itajai-Mlriml cita que:
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"A area maior ( ••• ), era acidentada, montanhosa,
de difIcil aproveitamento para uma lavoura que per
mitisse a subsistencia e 0 comercio com 0 produto
excedente. A mata foi assim, 0 recurso extremo de
muitos colonizadores. Mas 0 aproveitamento foi de
sordenado, sem planejamento ••• " (GEVAERD, 1979,
p.3) •

A industria, passa a atrair os colonos, especialmente os

artesaos, que na esperanca de trabalharem por um salario, vao

fazendo da industria sua fonte de renda principal. Embora nao

se desligando totalmente da atividade agrIcola, 0 colono passou

a dedicar apenas 0 excedente de seu tempo a esta atividade.

A industria em Brusque, da inIcio a um processo de desrurali

zacao no municIpio, a partir do inIcio do seculo xx. 0 colono,

agora tambem operario, continua a morar no campo mesmo tendo

que percorrer diariamente alguns qUilometros ate a industria.

Desenvolveu-se assim, urn movimento pendular, no sentido campo

cidade ao mesmo tempo que multiplicararn-se 0 nUmero de campone

ses operarios. A agricultura, seja pelo surgimento da indus

tria textil, seja pelo esgotamento do solo agrIcola, pelo rele

vo acidentado ou pela escassez de terras para as geracoes se-

guintes dos imigrantes que se instalaram no Vale do ItajaI

Mirim, perdeu sua importancia no quadro economico do municI-

pio de Brusque. As famIlias que continuaram retirando da terra

o seu sustento, atualmente cultivarn especies de interesse in

dustrial como mandioca e fume (SEYFERTH, 1974).

E assim, a atividade agrIcola foi enfraquecendo a tal pon

to, que atualmente 0 municIpio de Brusque produz apenas 10% do

que consome (LOPES SOBRINHO, comuna.cacao pessoal em 11/09/1989)2,

deixando de ser essencialmente agrIcola para ser caracterIsti

camente industrial.

Decorrido mais de urn seculo da entrada dos primeiros imi

grantes colonizadores no territorio catarinense, 0 desmatamento

desordenado ainda persiste. Brusque conta com 27 industrias

e entre 20 e 30 estufas de fume consumidoras de lenha e mais

de uma dezena de madeireiras que consomem madeiras do municI

pio e de regioes vizinhas. Embora haja obrigatoriedade de re

florestamento, tanto por parte de lenheiros como de empresas,
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nao ha fiscalizacao apropriada. Somente tres industrias possuem

reflorestamento para autoconsumo (LOPES SOBRINHO, comunicacao

pessoal em 11/09/1989) •

Em termos estaduais a situacao nao e diferente. Cerca de

10 mil hectares de cobertura vegetal do Estado, sao devastados

todos os anos (Jornal 0 ESTADO, 26/06/88). Atualmente, apenas

10% do territorio catarinense e coberto com florestas nativas,

que no passado ocupavam 85% deste mesmo territorio (CARUSO,

1983) •

Muitos problemas socio-economicos sao derivados de efeitos

causados pela degradacao dos recursos naturais renovaveis, em

bora quase nunca seja feita tal relacao.

t a cidade que recebe este contingente populacional, que

teve seu padrao de vida no meio rural rebaixado a nIveis insu

portaveis, conseq~encia de urn ambiente degradado pela propria

acao antropica.

Embora a degradacao dos recursos naturais do meio rural

tenha causado problemas sociais, 0 parcelamento do solo (redu

zindo a area util para agricultural, a falta de areas disponI

veis para as geracoes seguintes, a mecanizacao da agricultura

dispensando grande parte da mao-de-obra e 0 desenvolvimento in-

dustrial, sao fatores que acentuaram 0 exodo rural. De qual-

quer modo, 0 esgotamento do solo pelo uso intensivo e 0 des

caso em sua recuperacao ou manutencao do nIvel de fertilidade,

chega ao ponto de uma famIlia nao mais poder sustentar-se em

uma propriedade, como faziam seus antepassados. A disponibi

lidade dos recursos naturais nao esta mais em relacao harmonica

com a densidade populacional e tal contingente necessita de

outras atividades economicamente rentaveis.

Processo semelhante vern ocorrendo em relacao a populacao

do meio rural no municIpio de Brusque. Segundo LAGO (1960), 0

exodo da populacao do campo talvez esteja fornecendo alguma

"vantagem" em termos de densidade populacional no meio rural

do municIpio de Brusque:
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Plraci-

"0 numero de colonos cabocllzados, alnda que nos
pareca ser reduzido, nao espelha a realidade, por
quanto 0 exodo rural atua como fator de equilI
brio, mesmo considerando-se que 0 deslocamento de
populacoes rurais seja decorrente da exaustao dos
solos, sob praticas agrIcolas ern grande parte ru
dlmentares e destrutivas" (LAGO, 1960, p.354).

A necessldade de se dar relevancia a conservacao dos re

cursos naturais renovaveis, torna-se cada vez mais profunda.Pa

ra tanto, especialmente 0 governo atraves de seus orgaos com

petentes deve tomar decisoes definitivas que resistam as ins

tabil idades da economia e da polItica nacional ernbasadas ern

acoes c ientlficas e interdisciplinares, viaveis e adaptadas a
realidade brasileira. Na falta de tais decisoes e acoes, os

reflexos da degradacao do arnbiente rural continuarao a insidir

sobre 0 arnbiente social urbano.

Hotas

lJohann Jakob Von Tschudi, era medico e naturalista suico, que
visitando 0 sul do Brasil entre 1860 e 1866, de ixou importan
tes registros sobre as colonias de Santa Catarina (in. : PIAZZA,
1988) .

2Essas informacoes foram obtidas atraves de entrevista corn 0
Secretario Municipal da Agricultura, Abastecimento e Meio Arn
biente de Brusque - Dr. Osmar Lopes Sobrinho, ern 11/09/1989.
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