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A EVOLUCAo DOS SISTEMAS AGRARIOS 
NO MUNICiPIO DE SALVADOR DO SUL 

Resumo 

Adriano Premebida* 

Rani Blume** 

A junc;:ao te6rica entre analise de sistemas agrmos e sistema de informac;:ao 
geogrruica - SIG - pode ser uma interessante ferramenta na caracterizac;:ao e 
interpretac;:ao das potencialidades e limites agricolas. ambientais e sociais de uma 
regiao. Este trabalho propoe urn sintetico estudo da eV::lluc;:ao hist6rico-espacial 
dos sistemas agrmos que se sucederam na formac;:ao do Municipio de Salvador do 
SuI. A compreensao do desenvolvimento dos sistemas agnirios em seus aspectos 
hist6ricos. geognificos. sociais e espaciais toma-se uma estimulante estrategia 
te6rica a promoc;:ao de politicas publicas. 

Palavras-chave : sistemas agrarios. desenvolvimento rural. sistema de 
informac;:oes geogrruicas. hist6ria agraria e planejamento. 

Abstract 

The agrarian systems analysis together with geography information systems 
- GIS can be a constructive method to characterize and interpret the agricultural. 
environmental and social potentials and limits of a region. This work proposes a 
short study of the agrarian systems' socia-historical evolution that developed to the 
establishment of the Salvador do SuI municipality. The understanding of the 
development of the agrarian systems and its historical. geographical. and social 
aspects is becoming an efficient approach in promoting public poliCies. 

Keywords: agrarian systems. rural development. geographic information 
systems. agrarian history and planning. 

• Historiador. mestrando no Programa de P6s-graduac;:ao em Desenvolvimento Rural _ 
UFRGS. Bolsista Capes. premebida@hotmail.com 
•• Ge6grafo. mestrando no Programa de P6s-graduac;:ao em Desenvolvimento Rural- UFRGS. 
Bolsista Capes. blume@ecologia.ufrgs.br 

BOLETIM GAUCHO 
DE GEOGRAFIA 

PORTO ALEGRE P. 245-263 JUL-DEZ.2002 



246 / Artigos 

1. Introdu~iio 

Este trabalho tenta reconstituir sumariamente os diversos sistemas agrarios 
que formaram e formam a regiao do municipio de Salvador do Sui - RS. Notam-se 
permanencias e rupturas de diversos modelos de agricultura devido a pressoes 
culturais e ambientais; a sistematica especializat;:ao da produt;:ao agricola; os modos 
de ocupat;:ao da terra e a urbanizat;:ao. Dentre tantas possibilidades de compreensao 

e planejamento, pensar mudant;:as tendo em vista a dinamica dos sistemas agrmos, 
ajuda a clarear modelos de sustentabilidade para a promot;:ao do desenvolvimento 

rural. 
Delimitar sistemas agrarios e tare fa arbitraria que pode deixar empedemidas 

certas passagens ou meandros conjunturais dos sistemas produtores de alimento 
ou de consumo dos bens da natureza, pela tentativa de prescrever limites 
cronol6gicos rijos. Na medida em que novas informat;:oes vern a tona, 0 modelo 
te6rico vai se aprofundando no faro das linhas dcscritas e percorridas das praticas 
agricolas. Toda uma gama de variaveis se imbrica; regimes climaticos, tipos de 
solo, sistemas sociais, locais para estocagem de alimentos, selet;:ao de especies 
mais atrativas em sabor e nutrientes para as necessidades da dieta humana ou 
animal, entre outras, devem ser estirnadas por uma pesquisa visando uma teoria 
de sistemas agrarios (MAS OYER, 2001). 

Questao chave para 0 estudo de sistemas agrmos talvez seja das ligat;:oes 
entre urn modo de produt;:ao agricola e urn sistema social que 0 sustenta e 0 reproduz. 
Ou seja, toda a estrutura dos meios de produt;:ao de uma sociedade esta por tras do 

desenvolvimento de tecnicas e praticas dos produtores de uma regiao. As condit;:oes 

de operat;:ao de determinados modelos prodmivos devem ser visualizadas por 
parametros complementares que foquem os interesses dos produtores e as grandes 

demandas sociais do espat;:o e tempo estudados. Em termos hist6ricos, isso irnplica 
certas comparat;:oes de metod os agronomicos ou de produt;:oes agricolas no mundo, 
oferecendo assim, urn panorama que se com porta como visualizador dos processos 
de diferenciat;:ao e diversidade da agricultura ao longo do tempo. 

Os sistemas agrarios sao orientados e determinados por diversos tipos de 
instituit;:oes, sendo que as pessoas tern seu acesso e participat;:ao neste sistema 

em funt;:ao de seu status social, poder econ6mico e nivel cultural. As praticas de 
produt;:ao nao estao isoladas de urn ambiente social mais amplo, que conforma 
reciprocamente tecnicas produtivas, fatores politicos, programas de 
desenvolvimento e questoes s6cio-economicas. Esse modelo te6rico nao atem 
suas impress6es apenas aos problemas da produt;:ao agropecuaria, atraido ao 
nivel de pret;:os e rendimentos. E ativo tam bern quanto ao modo de ocupat;:ao e 
atuat;:ao dos individuos no territ6rio, procurando novas atividades que comportem 
a vida rural, conexa ou nao a produt;:ao, pois 0 rural nao e apenas 0 lugar da 
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satisfac;:ao das necessidades alimentares, da atividade monofuncional, mas 
tambem do ludico, dos mitos, da diversidade biol6gica - 0 que nao quer dizer que 

rural seja sinonimo de natureza. 

2. Localiza~io da area de estudo 

o municipio de Salvador do SuI esta localizado na porc;:ao centro-Ieste do 
Estado do Rio Grande do SuI, aproximadamente 95 Krn de Porto Alegre, tendo 

como acesso principal a RS-470. 
o municipio pertence a regiao dos municipios do Vale do Cal, antiga regiao 

das vel has colonias; atualmente possui uma area de 97.93 km2, pois corn as 
ultimas emancipac;:oes ocorridas ern 2000, perdeu 30.36 km2 para Sao Jose do 
SuI que se desmembrou. 

3. Caracterlza~io fisica simplificada do local 

3.1. Geologia e geomor:[ologia 

Ern terrnos de relevo podemos verificar a ocorrencia da Forrnac;:ao Serra 
Geral, como morfoestrutura, integrante da Bacia do Parana. 

o intenso vulcanismo fissural que recobriu os sedimentos da Bacia do Parana 
representa a maior manifestac;:ao do tipo na superficie 90ntinental terrestre (ZALAN 
et al., 1990). Alem das lavas, encontrarn-se soleiras, diques e corpos sedimentares 

associados, perfazendo lltologicarnente a Forrnac;:ao Serra Geral. As rochas da for
mac;:ao Serra Geral tern idades que variarn de 110 a 160 milhoes de anos, enqua
drando-se nos periodos geol6gicos do Jurassico e Cretaceo. Sao distinguidas duas 
sequencias nos derrarnes: uma acida e outra basica; a basica predomina ern terrnos 
de volume sobre a acida e compreende basaltos e andesitos. Nas sequencias acidas, 
destacarn-se rochas como riolitos, dacitos, riodacitos e fenobasaltos (IBGE, 1986). 

Quanto a geomorfologia, esta unidade engloba uma profunda e intensa disse
cac;:ao que e representada pelos sulcos estruturais e cursos fluviais a eles adaptados. 
o principal eixo de drenagem e formado pelo rio Cai, seccionando, corn isso, os 
vartos derrarnes de rochas efusivas, deixando nas vertentes abruptas urn sucessivo 
escalonarnento de patarnares estruturais, correspondendo ao curso superior deste. 

3.2. Aspectos climaticos 

Situada nas latitudes medias do hemisferio suI. a area ern estudo esta na 
zona dos dimas temperados de costa oriental. Esta posic;:ao geografica tern 
irnplicac;:oes irnportantes, dentre as quais destacar-se-ao aquelas mais relevantes. 
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Duas caracteristicas mere cern destaque: a sazonalidade da temperatura e a 
distribuic;ao regular das precipitac;oes tanto em altura quanta em regime anual. 
A primeira e resultante da variac;ao do angulo e do periodo de insolac;ao; ja a 
segunda, da atuac;ao constante de sistemas frontais. 

Assim, genericamente, 0 Rio Grande do Sui tern seu clima definido pelo 
esquema de Koppen, como CJa, ou seja, mesotermico com pelo menos 30mm de 
precipitac;ao em cada mes e pelo menos urn mes com temperatura media maior 
que 22QC. Salvador do Sui, devido a sua altitude media de 486 metros acima do 
nivel do mar. comporta uma variac;ao na class:ficac;ao geral de Cfa para Cfak. A 
diferenc;a esta relacionada com a temperatura media anual menor que 18QC 
(COSTA; MOREIRA. 1986. p.40). 

A area tambem e bern servida em termos de precipitac;oes, em torno de 
1.800 mm, sendo 0 relevo urn importante condicionador do regime pluviometrico. 
Nao e possivel distinguir-se urn periodo de seca (IBGE. 1986) sen do a umidade 
relativa do ar, em media, superior a 80% todo 0 ana (BERNARDES. 1997), sendo 
men or no periodo de novembro a fevereiro. 

3.3. Hidrografta e hidrologia 

o municipio de Salvador do SuI pertence a bacia hidrografica do rio Cal. 
pois possui como curs os d'agua principais 0 arroio da Linha Bonita e 0 Arroio 
Salvador que sao tributarios do rio Cai, a leste. Desta forma 0 municipio esta 
integrado ao comite de Bacia do rio Cail . ligado ao programa de gerenciamento 
hidrografico da bacia do Lago Guaiba - Pr6-Guaiba. 

Hidtogeologicamente, os basaltos da Formac;ao Serra Geral se comportam 

como urn aquifer~ fraturado, onde a circulac;ao da agua se da atraves das 
superficies de descontinuidade geradas pelas fraturas e falhas existentes. Devido 

a isso, 0 municipio tern uma posic;ao privil egiada hidrogeologicamente. pois 
apresenta urn 6timo manancial hidrico provido pelos falhamentos. 

3.4. Vegeta~ao 

o municipio de Salvador do Sui esta localizado na regiao fitoecol6gica da 
Floresta Estacional Decidual. com uma superficie que ocupa a maior parte da 
vertente sui do Serra Geral e areas de relevc ondulado da bacia do rio ljui, no 
Planalto das Missoes (Juracretaceo), alem dos terrac;os aluviais dos rios Jacui. 
lbicui e Cai e os respectivos afluentes. 

IOrio Cai [oi enquadrado pelo Comiti~ Executivo de Estudos Integrados da Bacia do Guaiba 
(CEEIG), pela Portaria SSMA n O 001/81 , em cJasse 2, das nascentes ate a [oz. de acordo 
com a cJassificay<lo proposta na Portaria GM 0013. de 15 de janeiro de 1976. da Secretaria 
Especial do Meio Ambiente (SEMA), do Ministerio do Interior. 
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Por se localizar em uma area de altitudes que variam de 140 a 660 m. 0 

municipio apresenta duas divisoes de floresta: a Floresta Submontana que varia 
de 30 a 400 m em estrutura de relevo dissecado. e a Floresta Montana, em cotas 
superiores a 400 m. 

Os agrupamentos remanescentes da cobertura flo res tal original hoje 
observados, situam-se preferencialmente nas partes altas das encostas, 
recobrindo os locais ingremes e impr6prios para a ativictade agricola. Estes relictos, 
apesar de parcialmente explorados. ainda apresentam a constitui<;ao floristica 
original, formada pelas especies nativas das classes citadas anteriormente. 

4. Sistema agrario indigena. 

A ocupa<;ao indigena no local estudado e a mais problematica no que 
concerne a fonte bibliognlfica, muito esparsa e generica. Em virtu de disso, 
permanece 0 resguardo quanto as possiveis genera liza<;oes ou reducionismo 

te6rico do relato sobre as estruturas agnlrias indigenas e. de certo modo. a 
colonial. 0 maximo a que se chega e a uma sintese "enevoada" dessas epocas 
que se fecham nos circulos limitantes de datas e fatos que se transformam. nas 

maos do pesquisador. em portas de passagem de urn sistema agnirio a outro. 
Grosso modo, os indigenas alimentavam-se de ca<;a, produtos da coleta, 

pesca e de uma incipiente horticultura. Salvador do Sullocalizava-se em zona 
de confluencia de duas culturas indigenas. 0 grupo Je e/ou Tapuia habitava 0 

planalto meridional e as suas encostas e os Tupi-guaranis ocupavam, aIem das 

encostas do planalto meridional. as planicies litoraneas ao leste do rio Uruguai. 
Os Je plantavam milho, batata-doce, mandioca e ab6bora, principalmente. 

Coletavam pinhao, mel e outros produtos para pintura, medicamentos e 
fabrica<;ao de ferramentas. Os Tupi-guaranis cultivavam milho, feijao, ab6bora, 

furno, batata-doce. erva-mate, algodao e mandioca. A produ<;ao de utensilios 

domesticos era variada. desde armas, ferramentas ate cestarias de fibra vegetal. 

Ao contrario dos Je. os Tupi-guaranis possuiam uma forte tradi<;ao na produ<;ao 

de cenimica, que variava na pintura enos relevos. podendo ser escovados e 

corrugados. 
Os pontos em que se situavam as aldeias. sua posi<;ao geografica e a 

topografia do terreno. indicavam as potencialidades relativas para a coleta. 
pesca, ca<;a e agricultura. Dentro ou nas imedia<;oes das florestas existiam as 
melhores por<;oes para a agricultura de coivara. Os rios, nas fra<;oes de longas 
curvas, aguas calmas e beirais de cachoeiras, eram :;:>ropicios para a pes ca. As 
regioes interfluviais descampadas eram areas provavelmente mais significativas 
a ca<;a. Devido a marc ante presen<;a de registros f6sseis. nos sitios arqueol6gicos, 
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de bivalves ou outros caramujos terrestres -considerados de alto teor proH:ico 
- infere-se que os Tupi-guaranis e Je faziam usa deles em sua alimentat;:ao. 

A incidencia de machados de pedra na cultura Tupi-guarani implica uma 
suposta agricultura de coivara, derrubadas de arvores e confect;:ao de canoas. 
Para comer 0 feijao sem 0 problema de intoxicat;:ao por acido cianidrico. este 
devia ser cozido nas gamelas de cerarnica, que tambem serviam para 0 preparo 
de farinha de mandioca-brava - muito utilizada tambem pelos Tupis -. e, ainda, 
as igat;:abas, que eram armazenadas e serviam para 0 preparo das bebidas fermen
tadas de milho ou mandioca-doce, fonte importante de vitaminas. Existem relalos 
na bibliografia sobre uma provavel plantat;:ao conjunta de milho e feijao. caso 
muito especial, pois este possui aminoacidos complementares aquele. sem falar 
ainda no usa consorciado de leguminosa e graminea. Por outro lado, entre os Je 
havia a associat;:ao entre 0 milho e a ab6bora. Estes grupos. mas principalmente 
os Tupi-guaranis. plantavam em locais onde voltavam periodicamente, arvores 
fomecedoras de 6leos. pigmentos para pintura corporal. remedios e isca para 
pesca e cat;:a. Ao redor das aldeias, os detritos de restos de alimentat;:ao, ricos em 
nitrogenio, sao aproveitados no solo para cultivo de algumas plantas, como algodao 
e urucum. Segundo 0 antrop610go Eduardo Ga lvao (1979, p . 233): 

Basicamente a lavoura indigena se constifui na dernLbada de um trecho de mata 

virgem ou de capoeiriio, a queimada, a coivara, eo plantio nas primeiras chuvas de 

invemo. Niio havendo problemas de terras, a rot;a e usada por dois ou ate tres anos, 

sendo replantada quase exclusivamente de mandioca. Ap6s 0 que se abre nova rot;a, 

em outro trecho da mata, e terminados os tres anos, abandona-se ° trecho. 

o materiallitico era variado e usado. sobretudo, para a confect;:ao de instru
mentos para moer, bater, cortar, perfurar, talhar e obter corantes minerais, como 

o 6xido de ferro. 0 instrumento basico na agricultura indigena era 0 machado de 
pedra (basalto, granito ou diabasio) eo pau ou chut;:o de cavar. 0 barro era outro 

material comumente usado pelos Tupi-guaranis para a confect;:ao de potes para 
o preparo das bebidas fermentadas e da farinha de mandioca. 

5 . Periodo colonial: 1501-1824 

Com a chegada de europeus e africanos no territ6rio compreendido 
atualmente pelo Rio Grande do Sui, tem-se uma transit;:ao de sistema agrario e 
grande choque cultural; tanto em maneiras de produt;:ao de bens - agricolas ou 
nao - como no modo de apropriat;:ao da terra. A regiao focada neste trabalho 
estava inserida em sesmaria ate 0 inicio do seculo XIX. A partir de entao. comet;;a 
a ser progressivamente povoada. e neste caso especifico. evidencia-se a grande 
fazenda do Pareci. que englobava a atual Salvador do Sui. Pelo numero de escravos 
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que a fazenda possuia. depreende-se sua importancia na regia02 e 0 sistema 

agnirio que comportava. 
Geralmente. parte-se do estudo dos sistemas agrarios coloniais do Brasil 

ate a publicayao da Lei de Terras ou inicio das imigrayoes europeias que acontecem 

a partir de 1824. como ligado a uma tipologia bastante generica e difundida por 
uma determinada historiografia do Brasil Colonia. Tem-se a visao de que a 
agricultura deste periodo, posta essencialmente como exportadora, em virtude 
de uma conjuntura externa favoravel, sufoca uma agropecuaria destinada ao 
consumo interno. Essa noyao e urn tanto equivocada. mas dela pode-se pinyar e 
caracterizar tres pontos s6cio-economicos basicos para este estudo: (al Brasil 
como pais onde predominava a produyao agricola; (b; precariedade e fragilidade 
do sistema de transporte e (cl bens de consumo provenientes mais de uma 
manufatura tipo familiar ou camponesa do que de urn sistema industrial. 

Nessa regiao, havia uma populac;:ao rarefeita e u:na geografia dificultosa em 
virtude do relevo e das ilorestas. Havia uma pecuana extensiva de baixo rendimento 
nas fazendas locais e urn comercio orientado ao ambito regional, em virtude das 
demandas das populayoes destas fazendas a produtos de consumo nao produzidos 
localmente, e aos centros urbanos, mirando especialmer:te para a entao Porto Alegre. 
Predominava. nesse periodo, a mao-de-obra escrava, sen do raro 0 trabalho livre, em 
uma area de expansao que seguia os caminhos naturais formados pelos rios, com 
pequenos portos de cabotagem e/ou os portos regionais de maior porte. 

Pouco muda no sistema viano ate a abertura do trayado ferroviano no seculo 
XX. As vias que favoreciam Salvador do Sui eram precanas, caracterizando a limitada 

carga que se podia levar e a lenta locomoc;:ao com gada vacum ou cavalar. As tecnicas 

e regimes agranos na estiolada agricultura deste periodo podem ser caracterizadas 
como emprestimo da agricultura indigena, ou uma interiocuyao dos manejos e 

produtos trazidos pelos europeus e nativos. Os generos cultivados eram a banana, 
milho, pimenta, cara, feijao, batata-doce, ab6bora, amendoim e mandioca. Nao houve 
muita alterayao no metodo de plantio adotado pelos euro;:>eus em relac;:ao a queimada 

e coivara indigenas. mas sim uma retomada, no Brasil, da agricultura de queimada 
pel os portugueses, ha muito nao mais praticada em Portugal. 

As foices e machados de ferro vao substituindo os paus e machados de pedra 

no corte de arvores e preparo da terra. Uma coisa que os europeus rapidamente 
aprenderam no Brasil e que muitas variedades vegetais tr-c.Zidas do continente europeu 
nao nasciam nessas paragens apenas plantando-os de pevides. No caso especial 

2 A fazenda possuia. em determinada epoca. 127 escravos a dultos e pouco mais de duas 
dezenas de menores. TInha moinhos de milho e mandioca. cuja produ<,:ao era transportada 
pelo rio Cai e vendida na capita\. In: METZEN. B. Pareci Novo: canteiro de plantas, 
frutas e flores. Sao Leopoldo: Ed. do Autor. 1997. p. 12. 
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das hortalic;:as, primeiro tinham que fazer as mudas. e s6 depois planta-Ias 
defmitivamente. No caso dos citricos, precisava-se preparar as enxertias antes do 

plantio definitivo. 
Ultrapassando 0 periodo colonial e entrando ate a segunda metade do 

seculo XIX, tem-se primazia de cobertura florestal na regiao, que aos poucos 
vai cedendo lugar as plantas ex6ticas e de relativo valor comercial. It uma nova 
transic;:ao que teni seus primeiros trac;:os com a primeira leva de colonos 
provenientes da Europa, devido a insolvencia de alguns campos europeus, a 
politica do Imperio Brasileiro de reocupac;:ao territorial e as modificac;:6es nas 
relac;:6es de produc;:ao e troca que vicejam com 0 fim do que se convencionou 

chamar de Periodo Colonial. 

6. Imigra~iio e mudan~as em uma sociedade agraria 

A partir do seculo XIX, inicia-se 0 processo de reocupac;:ao de terras por 
colonos originarios da Europa: alemaes, italianos, franceses, suic;:os e lusos. Nesse 
caso regional, de imigrantes, sobretudo da regiao compreendida atualmente pela 
AIemanha. Figura-se, assim, e principalmentc com a implementac;:ao da Lei de 
Terras de 1850, a valorizac;:ao das terras e a tentativa de comercializac;:ao da 

produc;:ao desses novos colonos. A Lei de Terras expulsa 0 indigena, expropria 0 

posseiro e transforma terras devolutas em mercadoria. Regi6es habitadas por 
indigenas sao consideradas "vazias" ou ermas, aptas ao alastramento de urn 

colonato parcelador de terras e direcionadas a formac;:ao de propriedades aos 
linhames do capital. Esse processo se intensifica, na segunda metade do seculo 
XIX, com a desarticulac;:ao do sistema escravocrata e uma politica do governo 
imperial de fomento ao abastecimento de alimentos aos nucleos urbanos e as 

tropas militares baseadas na pululante bacia do Prata. 0 sistema de produc;:ao e 
seus reflexos na transformac;:ao de urn sistema agrario e paisagistico. 

consequentemente, decorrem de uma decisao politica. A abertura de novas areas 
coloniais, a terra se tornando mercadoria e fortalecendo a perspectiva de novas 

areas de controle do Estado era urn caminho de transic;:ao e consolidac;:ao do 

trabalho livre em substituic;:ao ao regime escravocrata. 
o imigrante obteve privilegios nao concedidos ao posseiro, ao "caboclo" que 

ja ocupava uma regiao tida como "vazia". Os favorecimentos governamentais aos 
imigrantes europeus eram os seguintes: viagem com despesas pagas; liberdade 
de culto e rapidez na naturalizac;:ao; concessao de 77 hectares de terra 
gratuitamente; ajuda com ferramentas, sementes, animais e mantimentos e 
isenc;:ao de impostos por dez anos, entre outras benesses. Ressalte-se, entretanto. 
que isso era uma aposta ao imigrante. Essas condic;:6es altamente favoraveis ao 
colona muitas vezes foram mais palavr6rio do que realmente realidade. Dentre 
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esses direitos ou beneficios do colono havia urn dever a cumprir: as terras 
concedidas deveriam permanecer inalienaveis por dez anos. 

o roteiro legal para a imigrac;:ao europeia e a formac;:ao de uma estrutura 
agraria de campesinato parcelar foi constantemente alterado. Tendo no inicio 
urn financiamento e gerencia da colonizac;:ao pelo Estado . ap6s 1846. empre
sas privadas tomam para si a colonizac;:ao como empreendimento. Sistemas 
produtivos se justapoem - trabalho livre e escravo. Fica proibido ao colono a 
compra de escravos e seu titulo de propriedade condicionado a cinco anos de 
trabalho na terra adquirida. Ap6s a implantac;:ao da Lei de Terras. 0 acesso 
gratuito as terras devolutas cessa. fortalecendo. assim. a 16gica da propriedade

mercadoria. 
Os fatores de produc;:ao da terra e do grupo familiar estao mold ados por 

valores culturais que se estendem na produc;:ao social do espac;:o ocupado e 
trabalhado. Os sistemas agrarios vao-se moldando na forc;:a de pequenas e 
imperceptiveis rupturas e ligac;:oes de fatores s6cio-economicos e culturais. como 
de forc;:as de transformac;:ao rapida. direcionadas e geradas pelos avanc;:os 
tecnol6gicos da sociedade industrial moderna. 

A transic;:ao dos sistemas agrarios da regiao compreendida atualmente por 
Salvador do Sui adquire uma conotac;:ao agricola com a chegada. por volta de 
1840. dos primeiros colonos europeus. A reocupac;:ao do Vale do Cai por migrantes 
majoritariamente alemaes. seguidos de italianos e o'Jtras etnias minoritarias. 
transforma 0 espac;:o geografico conforme a cosmovisao de mundo dessas 
populac;:oes. A percepc;:ao superficial do Rio Grande do Sui como Estado 
latifundiario e pecuarista modifica-se com uma ocupac;:ao de produc;:ao alimentar 
diversificada. de pequenas propriedades e de singulc.r formac;:ao e distribuic;:ao 

espacial. 

7 . 0 sistema agrario de Salvador do SuI: 1850-1950 

Ap6s 1840. acontecem as primeiras ocupac;:oes de imigrantes germanicos 
na regiao. Ap6s urn desbravamento custoso. come~am a plantar. sobretudo 
milho. feijao. batata. mandioca e trigo . Especializam-se na prodw;:ao de certos 
embutidos. toucinho e banha. que. junto com os vegetais cultivados. eram 
enviados por via fluvial a Porto Alegre ou redondezas . A figura do comerciante 
aqui e avultada. pois era 0 intermediario do produtor e consumidor final. Relatos 
indicam que 0 caixeiro viajante e/ou comerciante c:ue falasse 0 dialeto local 
tinha excelente transito entre os colon os e assim. muito beneficio (LERMEN: 
SPECHT. 1999). 

o modelo agricola desses primeiros colonos esta perfeitamente assentado 
em urn conjunto de pressupostos adquiridos no "p6s-primeira Revoluc;:ao Agricola". 
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sustentando a construc;ao dos derredores urbanos, os 6rgaos administrativos e 
campanhas militares, tipico modele agricola que se forma em urn ambiente de 
organizac;ao politica centralizada, que permite uma gerac;ao de excedentes para 
alimentar a populac;ao nao-agricola. Ha uma preocupac;ao com 0 equilibrio da 
retirada e incorporac;ao de nutrientes no solo, utilizando, dessa forma, esterco, 

cinzas, camas de estabulos, entre outros. 
Esse sistema de agricultura familiar produzia, ainda, leite e derivados, carne 

e bebida fermentada e/ou destilados. Ate 0 inicio do seculo xx, podemos dizer 
que a agricultura da regiao de Salvador do Sui tinha ainda 0 atributo principal 
de fomecer alimentos as cidades vizinhas, nao as grandes concentrac;6es urbanas, 
ou grandes centr~s, como Porto Alegre, por exemplo. Contudo, mudanc;as 
ocorreram no municipio de Montenegro e na vila de Sao Salvador, com a conjunc;ao 
de uma agricultura diversificada, com suinocultura, avicultura e silvicultura -

acacia negra principalmente. 
Quando da chegada dos primeiros colonos, a queima do terreno era uma 

das primeiras coisas a ser feita, ap6s 0 corte das grandes arvores cuja madeira 

seria usada para a feitura das casas, barrac6es. mangueiros ou estrebarias para 
o gado, m6veis, entre outros objetos. A agricultura e suinocultura passam a ser 
desenvolvidas juntamente com as primeiras serrarias, pois que abundavam as 
araucarias. Planta-se feijao, trigo, arroz, milho . mandioca, batata-inglesa e uva; 
produtos nao muito diferentes daqueles ja plantados pelos agricultores nas 
cercanias de Porto Alegre. Forma-se uma rota comercial nas areas de expansao 
desses imigrantes, aparecendo a figura do caixeiro-viajante e a venda de farmacos, 

produtos texteis e especiarias. Era 0 elo de ligac;ao e troca entre produtos do 

interior e da capital. 
Praticamente todos os alimentos produzidos eram plantados pelos 

agricultores, mas com a preocupac;ao de gerar excedentes para comercializa-los 
nas cidades vizinhas. Ja no inicio do seculo XX, a suinocultura se avoluma, 

principalmente com a construc;ao da estrada de ferro que ligava a regiao a Caxias 
do SuI, inaugurada em 1910. Antes disso, a produc;ao era levada pelos agricultores 

por estradas em cavalos, mulas e bOis. Existiam carroc;as puxadas por ate seis 

mulas, que se dirigiam para a estac;ao ferrea de Brochier ou 0 Porto dos Pereiras, 

em Marata, ou ainda para regi6es vizinhas, com frigorifico e pontos de escoamento 
da produc;ao. De 1929 a 1932, constr6i-se a principal estrada da regiao. Partia 
de Montenegro, passando por Bento Gonc;alves ate chegar a Lagoa Vermelha. 
Nos anos de 1970, e desativada a linha ferrea, meio de transporte que sempre fOi 

salientado na regiao como umas das mais uteis forc;as de impulsao ao 
desenvolvimento local. 

o trem facilitou 0 transporte de pessoas e mercadorias, dando urn alvissareiro 
movimento a regiao (figura 1). Havia urn dep6sito na Estac;ao Sao Salvador onde 
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se realizavam as negocia~6es comerciais para as cidades de Caxias do SuI e 
Porto Alegre. 0 relato de urn morador de Salvador do SuI e muito esclarece
dor quanto aos produtos escoados e a importancia do advento da linha ferrea 

na regHio. 

28' S 

32' S 

56' W 

Cidades das Estac;oes Ferreas 
1.Porto A1e118 
2.Grovatal 
3.Canoas 
4.5 30 Leopoldo 
5.Novo Hamburgo 
6.Saplra nga 
7.Campo 80m 
8.SAo Sebastito do Cal 
9.Ponao 
10.Salvador do Sui 
11 Carlos Barbosa 
12.Ca:das 00 Sui 
13.S .. nta Cruz 
14.CruzAIta 
15.lIfuguaiana 

SO' W 

Fonte: Re at6rio 1943 - Via<;ijo Ferrea do RS. 

Figura 1 - Principais esta90es ferreas do Rio Grande do SuI em 191 

Na epoca da Estaccio Ferrovieiria tudo aqui era grande. A gente vendia tudo que 

produzia para Porto Alegre e Caxias. Aqui se plantava de tudo. 0 produto mais vendido 

era couro do curtume dos Hummes. alem de banha. ovos. palha de tiririca. lenha de 

talha. queyo. barbaqua (erva-mate s6 secada e ncio refinada) e porcos vivos para 0 

frigorifico Renner em Montenegro. Jora outras coisas de que agora ncio me recordo. N6s 

como somos italianos vendia por ana de 50 a 60 mil quilos de uva que iam tudo para 

Porto Alegre. alem de lenha e vinho. Mas algumas coisas tambem ncio se produzia aqui, 

e essas coisas vinham de trem para 0 armazem de cargas para os comerciantes. que 

tinham algumas horas para tirar as mercadorias sencio pogavam taxas. Esses produtos 

eram sat querosene.jarinha de trigo e material de constru{'Cto como arei.a.Jerro e cimento. 

Todo 0 material para a cons truccio do Colegio Santo Ineicio veio de trem e JOi puxado de 

carroca lei para 0 morro [ ... J. (SPECHT. 2001 . p. 37-38) 

A forma~ao de urn sistema agrario deve ser entendida na sua totalidade. 
nao vista isoladamente e sem referencia a urn contexto geral. etno16gico . 0 modo 
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como os membros de uma regiiio apreendem a existencia. os instrumentos 

compartilhados para isso. as tecnicas de sobrevivencia e reprodw;:ao social, ou 

seja. as instituic;oes. crenc;as e motivac;oes de valores sao elementos basicos e 

imprescindiveis para 0 entendimento des sa complexidade sistemica. 
A passagem de urn sistema agrario a ou tro tern alguns condicionantes 

basicos. Dentre tantos. pode-se citar: a expansao dos meios de comunicac;ao. 
estradas principalmente: aquisic;ao de novas tecnicas de cultivo e produc;ao. 
alterac;oes demograficas e as transformac;oes socio-economicas e politicas 
decorrentes desse conjunto de variaveis. No municipio de Salvador do Sui. a 
junc;ao destas variaveis promoveu uma pungente antropizac;ao do ambiente. It 
exigua uma faixa de mata nativa em praticamente todo 0 territorio. Prepondera 
ali 0 plantio de variedades vegetais que possuem valor comercial e sao de cicio 
produtivo curto. sobretudo os plantios de eucal:pto e acacia negra. dominantes 
da paisagem numa primeira impressao. 

Diferenc;as socio-profissionais sao interessantes conjuntos de informac;:oes 
para entender mudanc;as ocorridas nos meios de troca e produc;ao ao longo de 
toda ocupac;ao da regiao estudada. De uma quase indiferenciada especializac;ao 
das relac;oes de produc;ao da comunidade indigena. tende-se a uma crescente 
diferenciac;ao a medida que avanc;amos no periodo colonial: segunda metade do 
seculo XIX: a grande tecnologizac;ao da "Revoluc;ao Verde" - segunda metade do 

seculo XX - e os dias atuais. 
Em 1940. acrescenta-se. a policultura da regiao. a silvicultura. Atraves dos 

derivados extraidos da casca da acacia negra. os produtores tinham uma renda 
garantida com a venda do produto aos curtumes de Estancia Velha. Eles extraiam 

o acido tanico. usado para a curtic;ao do couro, e a madeira que restava. apos a 
retirada da casca, podia ser utilizada no fabrico do carvao vegetal. Dados de 
1960 apresentavam uma quantidade superior a 10 mil hoes de pes de acacia 
negra na area compreendida por Salvador do SuI. conforme Specht (2001, p.30). 
Industrias se desenvolvem em virtude dos produtos primarios do local e em 
func;ao de uma rede de empreendedores que encontravam de uma maneira ou 

outra urn substrato socio-politico favoravel. Com 0 volume abundante de madeiras. 

serrarias pontuam a regiao beneficiando a madeira bruta. principalmente em 

esquadrias. que sao repassadas ao comercio local. Na estei-ra da produc;ao de 
cereais, montam-se os moinhos e arrozeiras, que gradativamente van sendo 
desativados. Fabricac;ao de calc;ados. chinelos e artigos de montaria era corrente 
e ate certo ponto trivial devido a atividade do curtume Hummes: sem contar 
ainda a produc;ao de bebidas como vinho, cachac;a e refrigerantes. 

Comparativamente a outros quadros produtivos. 0 setor industrial 
apresenta maior distinc;ao e e motivo - dentro de certos limites de generalizac;:ao 
- de elevado conceito na localidade. seja no volume de receita auferido. como 
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na ideia de modernidade que 0 reveste3 As primeiras manufaturas estao ligadas 

estritamente a materia-prima e a demanda locais. Entre alguns exemplos tem
se as olarias. funilarias. fabricas de queijos ou denvados de leite. fabrica de 

erva-mate. entre outras. 

8 . 0 sistema agrilrio atual 

A agricultura de policultura que se estabelece em Salvador do Sul. a partir 
da segunda metade do seculo XX. esta ligada com a pr6pria disseminac;;ao das 
tecnicas e programas de modernizac;;ao da agricultura que se elaborou na dita 
"Revoluc;;ao Verde". Esse termo e equivalente ou sinonimo de Segunda Revoluc;;ao 
Agricola. ou seja: 0 movimento de inovac;;oes na agriC"ultura que se centrou na 
selec;;ao. fertilizac;;ao mineral e sintetica. mecanizac;;ao e melhorias por hibridac;;ao 
de variedades vegetais4. A produc;;ao agricola a partir de entao se faz expressiva. 
tendo alguns produtos maior relevo: arroz. batata ingle.sa. trigo. soja. feijao. milho 
e mandioca. Outros vegetais poderiam ser listados. mas sua abrangencia como 
fonte de acumulo de capital parece irris6ria. Em 19605 • 0 feijao era urn dos 
cultivos mais rentaveis. nao obstante sua produc;;ao nao ser das maiores. pois 0 

que assomava vultosamente eram os plantios da mandioca e milho. 

Em meados dos anos de 1950. ha urn declinio da suinocultura. que foi 

importante fator de renda a partir de 1900. principalmente com a implantac;;ao 
da via ferrea. A produc;;ao pecuaria se estendia. ainda. com rebanhos de gado 

de corte. vacas leiteiras. ovinos. suinos e. contemporaneamente. com urn 
emergente acrescimo do numero de criadores de aves. Equinos permanecem 

com a finalidade de meios de trans porte e ovinos principalmente para 0 comercio 
de peles. 

3 0 valor dado a industria enquanto categoria setorial [oi scntido nas conversas com os 
moradores locais. uma vez que estava ligada estreitamente ii ideia de "progresso" ou ao 
"moderno" . bern como significava ligeira solw;;ao a falta dc emprego. Ao contrano das 
posi<;oes mais intelectualizadas. a industria. ao passo que se vincula ao moderno. nao 
necessariamente e uma ruptura com 0 passado ou com as raizes culturais. 
4 Sabemos que a proximidade dos conceitos de "Revolu<;ao Verde" e "Segunda Revolu<;ao 
Agricola" e muito relativa. uma vez que 0 segundo termo decorre da primeira defini9ao. 
como pode ser visto em Masouyer; Roudart. 2001. p. 442. Entretanto a proximidade foi 
feita por questoes didii.ticas e dentro de certos timites que acreditamos nao causar problemas 
conceituais. 
5 Censo agropecuano de 1960 -IBGE. 
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A avicultura se firma no inicio dos anos de 1960, com a constrw;ao do 

primeiro aviario de capacidade para 25.000 aves. Esse e urn passo fundante 
para a expansao da avicultura no municipio que ira tornar a regiao responsavel 
por 30% da prodw,;ao de ovos do Rio Grande do SuI. e com urn plantel de aves de 
corte que ultrapassa 1 milhao de cabe\;as. Hoje as granjas se espalham, 
produzindo, alem de carne e ovos, a cama de f:."ango como fonte adubadora. A 
industria de abate e processamento tern ligu\;oes estreitas com a rede de 
produtores locais, fornecendo os pintos e financiamento para a constru\;ao do 
galpao em moldes estabelecidos pela industria e estritamente controlados. Ra\;oes, 
antibi6ticos e demais aparelhos controladores de temperatura, umidade e dosagem 
de ra\;ao e agua fazem parte de urn pacote muito bern definido por urn complexo 
agroindustrial. Grandes viveiros sao previamente preparados para a instala\;ao 
de controladores que regulam independentemente a ventila\;ao, 0 calor, de acordo 
com instru\;oes previamente ajustadas . Parece que a melhoria das estradas 
vicinais esta associada ao transporte dos insumos e produto das granjas de 
frango e a politica municipal de fomento ao turismo na regiao. Ha 0 intento - ao 
que tudo parece - de fundir ou fornecer urn complemento entre uma economia 
de produ\;ao e uma economia de servi\;os para 0 meio rural. Embora haja certa 
dissocia\;ao dessas duas "fun\;oes agricolas", ou seja, uma ligada a produ\;ao, 
outra as atividades turisticas, parece que nesse ponto ha urn precioso moti

vo de criar e articular politicas territoriais, ambientais e sociais a fim de su

plementar 0 rendimento de agricultores e favo::ecer metas de sustentabilidade 
ao espa\;o rural. 0 estudo local, atraves de sis temas agrarios, pode favorecer 

diagn6sticos e clarear justificativas para politicas que tratem da sobrevivencia 
de agricultores, concomitantemente as diretrizes de salvaguarda ambiental. 
Nesse ponto, interessa 0 manejo da acacia negra e do eucalipto como plantios 

economicamente rentaveis e, de certo modo, ajustados aos ditames da inte
gridade ambiental. 

A silvicultura ainda permanece como uma das maiores fontes de renda 

para os agricultores, uma vez que, atualmente, alem da casca de acacia negra, a 
madeira desta arvore tern valor atrativo. 0 elevado pre\;o alcan\;ado pela madeira 
da acacia obrigou os produtores de carvao vegetal a comprarem 0 carvao pronto 

de outras regioes. Vindo do Paraguai, Parana e Mato Gross06 com pre\;o inferior 
ao carvao de acacia por metro cubico, este carvao e embalado em Salvador do 
Sui e vendido as cidades das redondezas, Porto Alegre e regiao metropolitana. 0 

6 Bern se ve a externaliza<;ao de urn fator degradad or , pOis 0 carvao proveniente destas 
regl6es consegue pre<;o competitivo, em fun<;ao da ba ixissima remunera<;ao a mao-de .. obra 
e da madeira ainda "copiosa" - nativa - no local de c rigem. (lnforma<;ao obtida atraves de 
comprador e distribuidor de carvao, no municipio. 
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carvao parece ser, agora, uma boa fonte de renda em rela<;:ao aos demais cultivos, 
apesar do ciclo mais longo. 0 eucalipto tambem possui seu atrativo como madeira 
para constru<;:ao civil ou fabrica<;:ao de caibros. A paisagem da regiao e tomada 
tanto por eucaliptos como por acacia justamente pOl' serem arvores que darao 

retorno economico e estao liberadas para corte. 
Na imagem apresentada na figura 2, verifica-se essa tendencia em numeros 

percentuais, pois a cobertura vegetal arborea atinge aproximadamente 64% na 
matriz de cobertura e uso do solo explicitado pela imagem. Mesmo sendo essa 
uma classifica<;:ao basica, isto e, sem 0 refinamento de subclasses especificas, 
como por exemplo: nativa ou reflorestamento, este valor percentual se destaca, 
explicitando a grande importancia dessa cultura. 

Os estabelecimentos agricolas sao geralmente de areas reduzidas, sendo 
que 90% deles possuem menos de urn modulo fiscal de area rural (18,0 ha para 
a microrregiao) e 30%, menos de cinco ha (EMATER( Salvador do SuI, 2001). 

A rota<;:ao de culturas atualmente diminuiu, principalmente pela disponibilidade 
de fertilizantes. A associa<;:ao entre lavoura e pecuaria nao foi notada, a nao ser a 
utiliza<;:ao indireta do milho como elemento principal na feitura de silagem para 0 

gado vacum no inverno. 0 uso de tratores ou a mecaniza<;:ao do plantio e colheita 
vern se intensificando, principalmente com 0 apoio da prefeitura que aluga a maquina 
- com pre<;:o subsidiado -, por hora trabalhada, ao agric-..lltor demandante. Urn fator 
que talvez possa gerar certa preocupa<;:ao seja a intensifica<;:ao de uso de fertilizantes 
- sem falar dos pesticidas - nas lavouras e a possivellixivia<;:ao do solo. Disso pode 
decorrer diminui<;:ao da quantidade de oxigenio nos rios e lagoas, prejudicando a 
riqueza hidrica do local. Por sua vez, os terrenos que, na maior parte das vezes, sao 
ingremes, poderiam ter 0 perigo da erosao reduzido se nas encostas fosse realizado 
o cultivo em nivel, algo que carece em certas areas. A topografia do local e irregular, 
ondulada e montanhosa na maioria do terreno. Tem-se 0 afloramento de rochas e 
pedregosidade dos solos, que sao pouco profundos e de facil degrada<;:ao. 

A motomecaniza<;:ao nao e uso geral pelo alto custo que implica a compra de ' 
trator e implementos7

, tamanho da propriedade e relevo dificultoso ao trabalho 
mecanizado. Por outro lado, a quimifica<;:ao no cultivo e largamente empregada, 
urn dos elementos constantes da "Revolu<;:ao Verde" . Sem duvida, Salvador do 
SuI e uma regiao que esta mais ligada a culturas de produtos alimentares de 
abastecimento interno e diversificadas, do que explora<;:oes de cultura de 
exporta<;:ao mais amarradas it "Revolu<;:ao Verde", por isso muito especificas e 
estandardizadas em virtude do pacote tecnico. 

7 0 que nao quer dizer que seu uso nao exista. Como visto, ha a difusao do aIuguel de 
maquinas e servir,;os, tanto peia prefeitura como pOl' particulares . 
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A piscicultura e empregada nos sistemas de produc,;ao local como uma alter
nativa de fonte de renda, pois se consorcia muito bern com a suinocultura, que 

e expressiva no municipio. Ela tambem est a vinculada a atual tendencia de 

projetar 0 municipio como atrativo turistico oferecendo a opc,;ao de lazer do tipo 

"pesque-pague" . 
A riqueza do potencial hidrico pode ser obserrada no mapa do uso e cobertura 

do solo (figura 2), que foi extraido da classificac,;ao da imagem de uso e cobertura 

do solo. Para se efetuar essa classificac,;ao, usou-se a rotina isoclusterdo programa 
Idrise 32. Por ser uma classificac,;ao nao-supervisionada, e passivel de erro, neces

sitando, desta forma, de uma averiguac,;ao de campo para melhorar a sua precisao. 

Verifica-se que, mesmo com a possibilidade de erro, existe uma abundancia de 

focos hidricos principalmente nas areas de hipsometria elevada, evidenciando a 

Otima qualidade do manancial hidrogeol6gico. 
Desta forma, a prMica da piscicultura no municipio e uma boa maneira de 

diversificar os ganhos e adequar-se as necessidades e as possibilidades de mao
de-obra e a diversidade produtiva encontrada nas propriedades. 

9. A questiio ambiental 

No tocante a flora nativa, predomina a Araucaria como especie mais al

ta, seguindo urn sub-bosque que ainda possui exemplares representativos 

de Angico Vermelho, Guajuvira, Ac,;oita-CavaJo, Cabriuva, Figueiras, Mata

Pau, Umbu, Lauro, Canjerana, Corticeiras, Jer iva, Ariticum, Arac,;a, Olho-de

pombo, Guabiroba, Pitanga, Ipe Amarelo, Erva-Mate, Timbauva, Caroba e ou

tros. 
Dos impactos ambientais resultantes das praticas agricolas que estao sen

do evidenciadas no municipio, destaca-se como principal fonte de problemas 

a suinocultura, pOis a rna decomposic,;ao dos seus dejetos contamina, quan

do em contato direto, 0 solo e, por percolac,;ao, 0 lenc,;ol freatico, quando nao 

sao lanc,;adas diretamente em cursos d'agua secundarios, contaminan

do diretamente os rios. 0 depoimento de urn morador local evidencia esse pro

blema. 

Quando chove e um problema. Geralmente 0 rio fica com cheiro insuportavel porque 

as esterqueiras nao comportam 0 excesso d 'agua e essas vazam para os corregos que 
VaG dar no arroio. Quando algum vizinho irresponsavel nao abre as esterqueiras para 

Jacititar a sua timpeza, e como esta chovendo, e d(fi.cit de aparecer ajlScalizat;ao. Nestes 
dias nao da para usar a agua nem para dar para 0 gado beber, pois corre 0 risco do 

animalficar doente. 
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Outro problema que nao se restringe apenas a essa regiao e decorrente das 
tecnicas de contra Ie de ervas daninhas com a utilizac;;ao de herbicidas. Por urn 
lado. os herbicidas facilitaram 0 contrale das plantas invasoras poupando mao
de-obra. mas. em compensac;;ao. sao mais uma Conte poluidora de aguas e solos 
- juntamente com os pesticidas -. principalmente no tocante a reciclagem das 
embalagens, seu acondicionamento apos 0 usa e a triplice lavagem. que agora e 

recomendada e obrigatoria por lei federal. 
Observando a paisagem local. verifica-se que ainda ha matas e cer

ta biodiversidade nos topos dos morros. escarpas e encostas inclinadas. Nao 
ha grande deficit de mata ciliar em alguns arroios observados. embora a ma

ta nao seja nativa e pouco diversificada. Contudo, atende minimamente 0 

contrale da erosao. A agua superficial se enccntra nos arroios. ac;;udes e [on
tes rasas. Segundo relatorio da EMATER (2001). [ontes e poc;;os artesianos 

possuem alguma forma de contaminac;;ao. por agrotoxicos. plasticos. lixo urba

no ou rural. 
Quanto ao lixo rural. nao existe urn recolhimento, havendo uma demanda 

por soluc;;ao, pois a queima do lixo e a opc;;ao mais usada. nao obstante 0 problema 

dos residuos da combustao dos plasticos e sua biodegradac;;ao. Apesar de coleta 

de lixo rural ser considerada importante. nao figura como prioridade politica em 

vista de "crescentes necessidades financeiras do municipio". Uma das vantagens 

de estudos sistemicos - frente aos desequilibrios criados por uma racionalidade 

estritamente economica e produtivista - e que podem facilitar a clareza de questoes 

ainda nao levantadas e que teriam efeitos positivos se trabalhados convenien

temente. Como exemplo. e ligada ao ponto anterior. a possivel considerac;;ao de 

urn balanc;;o entre os niveis de poluic;;ao produzida por urn tipo de agricultura e 

seus custos economicos e sociais frente a contribuic;;ao dada por esta mesma 

agricultura para a riqueza da regiao. Nesse caso, 0 problema do lixo rural se 

inverteria, passando de minucia para fundamento. em urn projeto de desen

volvimento local. 
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