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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O objetivo deste trabalho e investigar aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA transforma9oes sofridas pelo espafo urbano da 

cidade de Cajazeiras, na Paraiba, durante a administra£ao do prefeito Chico Rolim (1964-

1969). Nosso intuito e problematizar sua gestao, tida como modernizadora, refletindo acerca 

das contribuicoes trazidas por seu governo para o processo de moderniza9ao do espa90 urbano 

local. Para alcan9ar nosso objetivo, analisamos livros que tratam do inicio da moderniza9ao e 

urbaniza9ao das cidades nos seculos XIX e X X , livros sobre a historia da cidade de Cajazeiras 

e uma biografia de Chico Rolim. Alem disso, analisamos os Projetos de Lei e o Livro de 

Autografts da Camara de Vereadores de Cajazeiras para examinarmos a atua9ao politica do 

referido gestor (notadamente no que se refere as obras publicas) e, assim, verificarmos sua 

rela9ao com o processo de moderniza9ao cajazeirense. 

Palavras-chave: Cajazeiras; Chico Rolim; Cidade; Urbaniza9§o; Moderniza9ao. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The purpose of this study is to investigate the transformations undergone by the urban space 

of the town of Cajazeiras, Paraiba, during the administration o f Mayor Chico Rolim (1964-

1969). Our aim is to discuss his management, considered as a modernizing one, reflecting on 

the contributions brought by his government for the modernization of the local urban space. 

To achieve our goal, we have analyzed books that deal with the beginning o f modernization 

and urbanization of cities in the 19th and 20th centuries, books about the history of Cajazeiras 

and a biography of Chico Rolim. Furthermore, we analyzed the Bills and the Book of 

Autographs of the City Council o f Cajazeiras, intending to examine the political performance 

of the said manager (particularly regarding to public works) and thus verifying his relation to 

the process of modernization of Cajazeiras. 

Keywords: Cajazeiras; Chico Rolim; City; Urbanization; Modernization. 
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I N T R O D U C A O 

O presente trabalho monografico procura compreender azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA urbaniza9ao da cidade de 

Cajazeiras, assim como o seu crescimento e modernizafao, a partir da decada de 1960. 

Particularmente, coneentro-me na primeira administragao de Francisco Matias Rolim - mais 

conheeido como Chico Rolim - a frente da Prefeitura de Cajazeiras, entre 1964 e 1969. 

O nosso estudo passou a ser desenvolvido a partir da necessidade de conhecer as 

particularidades historicas do lugar onde habito. Sao muitas as historias que se contain sobre 

Cajazeiras, mas o acesso a tais informa9oes se da atraves de documentos ainda pouco (ou 

nada) consultados. Mesmo assim, ou talvez por isso mesmo, senti-me atrafda a descobrir um 

pouco mais sobre a sociedade cajazeirense ha 50 anos, investigando fatos novos ou dando 

sentido ao que ainda e lacunar. Alem disso, tenho a curiosidade de entender o processo de 

modemiza9ao que mudou o cenario urbano da epoca por considerar que ele esta intimamente 

ligado com a realidade que vivenciamos hoje em nossa cidade. 

O crescimento das cidades napassagem do seculo X I X teve um significado importante 

para os que viviam naquele momento, pois implicava no chegar de um novo tempo, quando 

novos horizontes se abririam, de modo a proporcionar melhores condi9oes de vida para todos. 

Foi na Europa que o processo de modemiza9ao teve inicio. A cidade de Paris foi uma 

das primeiras a passar pelas transforma9oes ocorridas no novo seculo. As ruas provincianas 

come9aram a ganhar caracteristicas citadinas. O comercio se estabilizou, as industrias 

cresceram e as artes ganharam destaque, pois eram sinonimos do bom gosto. Ao passo que a 

urbaniza9ao transformava o ambiente parisiense num fluxo corrente de novidades, tambem 

trazia transtornos para outras partes da popula9ao, pois ja nao tendo espa90 para se inserir nos 

novos circulos sociais nos quais estava dividida a sociedade, o proletariado foi obrigado a 

deixar a cidade e mudar-se para as areas perifericas. Isso tambem ocorreu com as pessoas que 

vinham do campo, buscando o sonho da vida urbana, que nao tinham condi9oes de se 

estabelecer na cidade e se amontoavam nos arredores, proporcionando o crescimento dos 

suburbios. Outro aspecto consideravel foi o aumento da criminalidade, pois a medida que uma 

cidade crescia em termos de progresso e desenvolvimento, tambem aumentava a 

criminalidade e a marginalidade, em que de um lado, uns tinham tudo; do outro, outros nao 

tinham nada. 
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Outra cidade europeia que tambem serviu de modelo para o mundo foi Londres que, ja 

no final do seculo XIX, era vista como a metropole do universo, embora marcada por 

acentuada divisao social que dividia a populacao em dois modulos:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA West End, onde viviam os 

ricos, e o East End, parte ocupada pela populacao pobre. Nao havendo, portanto, camadas 

sociais mtermediarias predominantes. Assim como Paris, em Londres tambem aconteceu o 

crescimento rapido dos suburbios e da criminalidade, pois eram e ainda sao caracteristicas do 

desenvolvimento de qualquer cidade. O que mais diferenciava Londres de Paris, alem da 

populacao muito maior, era a efervescencia das atividades cotidianas, que eram freneticas. As 

pessoas eram consumidas pelo progresso e preeisavam acompanha-lo para sobreviver na era 

da modernidade. 

Esse periodo de grandes transformacoes nao poderia deixar de chegar ao Brasil. E a 

partir do conhecimento das atuais cidades mais desenvolvidas do pais, podemos ter uma ideia 

de onde essas mudancas tiveram inicio. As cidades de Sao Paulo e Rio de Janeiro foram as 

receptoras das primeiras novidades que chegavam do Velho Mundo. Depois foi Recife, e aos 

poucos esse frenetico circular de urbanizacao e progresso foi alcancando outros centros. 

Assim como as cidades europeias, as cidades brasileiras passaram por diversas 

modificacoes para que acompanhassem. o clima moderno que havia tornado conta do 

Ocidente. O Rio de Janeiro passou por um processo de afrancesamento, pois se inspirou em 

Paris para fazer sua reforma urbana (que foi projetada por engenheiros e arquitetos). As ruas 

foram alargadas, predios foram construidos e o sistema de saneamento basico foi reformado. 

Foi proibido o comercio ambulante de alimentos e a criacao de porcos dentro da area urbana. 

Era tambem exigido que as pessoas tivessem cuidado com a pintura de suas fachadas, tudo 

para que a cidade estivesse sempre limpa e bela. Alem disso, o sentimento de modernidade 

tomou conta da elite carioca, que se orgulhava da cidade e as pessoas verdadeiramente se 

sentiam como se estivessem na Europa por causa da modernizacao daquela cidade. 

Sao Paulo, por outro lado, contava com a riqueza proporcionada pelo cultivo de cafe 

possibilitando sua modernizacao: calcamentos, parques, viadutos e altos edificios. 

Automoveis, telefone e eletricidade. A verticalizacao era o maior sinonimo de urbanizacao, 

com o surgir dos arranha-ceus. Tudo que era recem-lancado na Europa ja se encontrava 

disponivel nas vitrines da capital paulista. Outro fator que contribuiu para o crescimento da 

cidade foi a migracao e a imigracao, pois muitos brasileiros buscavam o "sul" para 

conquistarem melhorias de vida, assim como estrangeiros imigravam para trabalharem nas 
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plantacoes de cafe. O fluxo continue- de Sao Paulo, mantendo-se as devidas proporcoes, pode 

ser comparado ao de Londres, onde a vida nao parava e as pessoas estavam sempre indo e 

vindo. Atualmente Sao Paulo e a cidade mais populosa do Brasil, a maior metropole 

brasileira, comportando na Avenida Paulista o coracao fmanceiro do pais. O processo de 

modernizacao daquela cidade tambem contagiava a populacao, unida em nome do progresso e 

do crescimento da metropole. 

Em Recife a modernizacao urbana sofreu maior resistencia em aceitacao, devido ao 

forte tradicionalismo existente na regiao. E muito embora nao tenha deixado de acompanhar 

as demandas progressistas que corriam por todo o pais, ate hoje conserva tracos e marcos 

historicos, o que comprova o forte apego as coisas antigas. A capital pernambucana destacou-

se no cenario nacional como grande produtor de cana-de-acucar, o que gerou bastante riqueza 

para a cidade, proporcionando a sua urbanizacao. O modernismo esteve presente durante o 

processo de modernizacao de Recife, novas ideias e novos conceitos pouco a pouco foram 

rompendo as barreiras tradicionalistas e culturais. 

Como nas cidades europeias, as cidades brasileiras tambem sofreram os problemas 

gerados pela modernizacao. Os suburbios cresciam desproporcionalmente, se apinhando de 

gente que vinha chegando e ficando. A violencia, a criminalidade, a pobreza e o desemprego 

aumentaram. Porque, como ja foi citado anteriormente, a medida que uma cidade cresce em 

aspectos positivos., ela tende a crescer tambem em aspectos negativos. 

A urbanizacao que tomou conta dos grandes centres no inicio do seculo X X demorou 

a chegar as cidades interioranas. Particularmente em Cajazeiras, o processo de modernizacao 

ganhou forca a partir da decada de 1960. Durante a primeira gestao de Chico Rolim, entre 

1964 e 1969, um novo tracado urbano foi elaborado e a cidade comecou crescer e se 

desenvolver. Construcao de predios, alargamento de ruas, iluminacao urbana, melhoramentos 

na educacao e na satide, ruas organizadas e padronizadas como nas grandes cidades, 

construeao de pracas, entre outras obras realizadas, vieram trazer um estilo moderno para a 

cidade de Cajazeiras. 

A partir do processo de urbanizacao e modernizacao da cidade, o nosso trabalho tern o 

objetivo de promover uma visao sobre a modernizacao de Cajazeiras a partir do Governo 

Chico Rolim, analisando as transformacoes do espaco urbano e compreendendo como o 

governo contribuiu para essa modernizacao, especificamente entre os anos de 1964 a 1969. 
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Apresentamos Chico Rolim, o entao prefeito municipal, como gestor moderno, 

analisando a sua contribuicao para o processo de urbanizacao de Cajazeiras e para o seu 

desenvolvimento. 

Como linha de pensamento, utilizamos a historia urbana. Esta tern sido estudada por 

diversos historiadores que encontraram uma gama de opcoes para explorar. O autor Ronald 

Raminelli, por exemplo, procurou relacionar politica e economia a cidade. Sobre isso, ele 

afirma: 

A cidade constitui um aglomerado humano caracterizado por trocas 
comerciais regulares, capazes de prover o sustento de seus habitantes. As 
origens deste mercado podem ser as mais diversas. Muitas vezes o espaco 
urbano provem de uma concessao ou de uma promessa de proteeao de um 
senhor ou de um principe. Contudo, preciso separar o conceito economico do 
conceito politico-administrativo de cidade. Pois, a cidade tem que se 
apresentar como assoeiacao autdnoma em algum nivel, como um 
aglomerado com instituicoes politicas e administrativas especiais 
(RAMINELLI, 1997, p. 187). 

Esta analise enfatiza a participacao da politica no espaco urbano, assim como ocorre 

em nosso estudo que aborda as transformacoes urbanas como resultantes das intervencoes 

politicas. 

A realizacao do nosso estudo foi possfvel gracas a uma lista de obras teoricas e 

metodologicas a que tivemos acesso. Sao classicos da historia urbana, como: Walter 

Benjamim (1986), Eugen Weber (1988), Maria Stella Bresciani (2007), Ronald Raminelli 

(1997), Antonio Paulo Rezende (1997), Nicolau Sevcenko (1992), entre outros. Essas obras 

nos ajudaram a compreender a historia das cidades e de seus processos de modernizacao. 

Marshall Berman (1982), emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tudo que e sottdo desmancha no ar: a aventura da 

modernidade, conceitua a modernidade como contraditoria. Sobre isso, ele afirma que "Ser 

moderno e viver uma vida de paradoxo e contradi?ao" (1982, p. 7). Berman nos da elementos 

que assumem um papel de instabilidade, pois, ao mesmo tempo em que o homem moderno se 

sente seguro, ele nao consegue exercer o controle sobre todas as novidades. Ele vive, 

portanto, uma aventura: a modernidade como uma aventura humana. 

Para a analise da urbanizacao de Cajazeiras tivemos acesso aos Livros de Autografts 

da Camara de Vereadores e aos Projetos de Lei aprovados entre 1964 e 1969. O autograft e a 
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aprovacao do projeto de lei. O conteudo do autograft) e azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA reprodu9ao da reda9ao final do texto 

que fora aprovado. Neles, obtivemos um aparato de informa96es acerea dos projetos 

aprovados durante o governo de Chico Rolim. Isso nos ajudou na compreensao da historia 

urbana local, especialmente no que se refere as iniciativas do referido gestor para empreender 

a urbaniza9§o em Cajazeiras. 

Para uma melhor compreensao de nossas ideias, organizamos o estudo em tres 

capitulos. 

No primeiro capitulo, de titulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O processo de urbanizacao das cidades na passagem 

do seculo X I X para o seculo X X , analisamos as principais cidades que iniciaram o processo 

de urbaniza9ao mundialmente - Paris e Londres - , e tambem as cidades brasileiras que 

seguiram o mesmo modelo - Rio de Janeiro, Sao Paulo e Recife. 

Tendo como cenario a moderniza9ao trazida pelo seculo XX, no segundo capitulo, que 

tern como titulo Cajazeiras e a construcao do moderno por meio da politica urbana de 

Chico Rolim, iremos abordar a historia da funda9ao de Cajazeiras e sua modemiza9ao a partir 

do governo de Francisco Matias Rolim, popularmente conhecido por Chico Rolim. Com sua 

visao modernizadora, ele trouxe inumeros beneficios para a cidade, desde pavimenta9ao de 

ruas, constru9ao de predios, aquisi9ao de telefone e energia eletrica, novas industrias trazidas 

para o mercado da pequena cidade, entre outros trabalhos prestados. Como veremos, o 

referido gestor contribuiu de forma significativa para o progresso de Cajazeiras, que hoje e 

uma das mais importantes cidades do sertao paraibano, polarizando diversas cidades 

circunvizinhas. 

No terceiro e ultimo capitulo, intitulado A aflrmacao do moderno no governo de 

Chico Rolim, analisaremos os Projetos de Lei e o Livro de Autografts da Camara Municipal, 

verificando as praticas realizadas durante tal govemo que contribuiram para a moderniza9ao 

do espa9o urbano cajazeirense. O remodelamento da cidade, o melhoramento na infra-

estrutura, a aquisi9ao de tecnologias, educa9ao, saude e o embelezamento da cidade foram 

fatores determinantes para a constru9ao de cidade bonita e moderna. 

Considerando os beneficios que a moderniza9ao urbana trouxe para o mundo, bem 

como suas mazelas, com um foco especial para a cidade de Cajazeiras, na Paraiba, 

adentramos neste trabalho. Ressaltando a imagem da sociedade no final do seculo X I X e 

inicio do seculo XX, podemos tra9ar o perfil social daquela epoca e dos dias atuais, e entender 
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o que levou as pessoas a acompanharem o progresso ou resistirem a ele. Do mesmo modo, 

podemos entender como estas novidades urbanas puderam alcancar a entao pequena cidade 

paraibana nos anos de 1960. 
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C A P I T U L O 1 

O P R O C E S S O D E U R B A N I Z A C A O DAS C I D A D E S NA P A S S A G E M DO S E C U L O 

X I X PARA O S E C U L O X X 

A cidade e, por excelencia, um iugar onde a historia se 
faz e, com isso, as transformacoes, as perdas e as 
memorias da urbe sao mais do que nunca, materia e 
objeto da historia hoje. Sendo esta historia de cidades 
reals, concretas, consumidas e usadas no dia-a-dia, ou de 
cidades imaginarias, a mostrar que o urbano e bem a obra 
maxima do homem que para portar um ethos urbano, ser 
citadino implicou em formas sempre renovadas ao longo 
do tempo (PESAVENTO, 2007). 

As experiencias do homem no espa?o urbano ao longo do tempo foram construidas a 

partir de uma dialetica entre o real e o imaginario, entre a materialidade e os sonhos. A cidade 

se movimenta, cresce e, ao mesmo tempo, promove a historia a partir de cada individuo que 

compoe o seu coletivo. Nesta perspectiva, apresentaremos a cidade de Cajazeiras, na Parafba, 

como um lugar de historias construidas a partir de memorias, patrimonios, culturas e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

transforma9oes urbanas. Uma cidade que vive e se renova coletivamente. 

A historia das cidades pode ser analisada por varios vieses, entre eles a urbanizacao, a 

cultura e a historia material. Podemos tambem comparar a insercao de uma vida urbana no 

capitalismo moderno, este consiste num sistema economico que surgiu em meados do seculo 

X V I I I e inicio do seculo XIX, quando a produ9ao e o consumo se tornaram de extrema 

importancia, tal como vivenciamos hoje. O espa90 urbano tomou-se relevante para o 

desenvolvimento do ser humano. 

No que se refere a urbaniza9ao Ronald Raminelli coloca: "O crescimento e 

prolifera9ao de cidades marcaram profundamente a historia europeia do seculo XIX. . . O caos 

urbano, favorecido pela Revolu9ao Industrial, incentivou as primeiras tentativas de 

planejamento urbano e de constru9ao de uma cidade ideal" (RAMfNELLI, 1997, p. 185). 

O seculo X I X acompanhou o inicio de tais transforma9oes, principalmente nos paises 

da Europa. Os demais continentes esperaram um pouco mais para receberem o impulso 

moderno. E o seculo X X chegou para acompanhar essas grandes mudan9as: 
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(...) o publico moderno do seculo XIX ainda se lembra do que e viver, 

material e espiritualmente, em um mundo que nao chega a ser moderno por 

inteiro. E dessa profunda dicotomia, dessa sensacao de viver em dois 

mundos simultaneamente, que emerge e se desdobra a ideia de modernismo 

e modernizacao. No seculo XX, o processo de modernizacao se expande a 

ponto de abarcar virtualmente o mundo todo (...) (BERMAN, 1982, p.l 1). 

Essa nocao de modernizacao e bastante difundida na obra de Marshall Berman (1982), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Tudo que e solido desmancha no ar: a aventura da modernidade". Para conceituar a 

modernizacao, ele parte das concepeoes marxistas da moderna sociedade burguesa para 

fundamentar o seu pensamento: "Todos sao movidos ao mesmo tempo pelo desejo de 

mudanca, de autotransformacao e de transformacao do mundo ao redor" (BERMAN, 1982, 

p.13). 

Marcado por grandes acontecimentos, a passagem do seculo X I X para o seculo X X 

trouxe grandes mudancas para o mundo, especialmente para o crescimento urbano. Sobre isso, 

em Uma breve historia do seculo XX, Geoffrey Blainey (2008) afirma: 

O nascer do seculo 20 foi tal qual uma aurora resplandecente. Esperava-se 
mais desse periodo do que jamais se havia esperado de outros. Tanto havia 
sido conquistado no seculo anterior, que parecia sensato acreditar que dali 
em diante os exitos do mundo em muito superariam os desastres... O seculo 
se iniciava de modo promissor e, ao mesmo tempo, perigoso. A aurora de 
1901 se anunciava de maneira reluzente, mas nuvens negras lentamente 
ameacavam ofuscar a luz (BLAINEY, 2008, p. 12). 

Nas palavras de Blainey (2008), percebemos o quanto a chegada do seculo X X foi 

desejada pelos homens, pois acreditavam que ele abriria novos horizontes para o mundo e 

superaria os seculos anteriores. Mas, ao mesmo tempo, percebemos que pairava nos seus 

pensamentos o temor do que estava por vir. Entretanto, eles nao imaginavam que a 

instabilidade dos pensamentos ameacadores realmente tinha sentido e que a nova era 

desencadearia uma serie de movimentos que ganharam proporcoes mundiais. 

Os ambitos cultural, social e economico, todos foram afetados pelas mudancas trazidas 

pelo novo seculo. Porem, foi no campo politico que este ganhou notoriedade, ja que o novo 
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seculo foi palco das duas Grandes Guerras Mundiais, causando grande efervescencia em todo 

o mundo. Um rastro de guerra e destruicao foi deixado como marco na historia mundial. 

Nesse contexto de mudancas, as cidades tambem passaram por grandes 

transformacoes. A onda urbanizadora se tornou cada vez mais difundida e se propagou pelo 

mundo levando o que havia de mais moderno para os cenarios urbanos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 PARIS 

A modernizacao urbanistica teve como precursora a cidade de Paris, que se tornou um 

modelo urbano para muitas cidades de todo o mundo, inclusive as brasileiras. Londres e 

Viena tambem foram grandes modelos a serem seguidos. 

A obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Haussmann ou as harricadas escrita por Walter Benjamin, descreve a cidade 

de Paris no seculo X I X como um processo de reformas e mudancas. Naquele seculo, houve 

um grande impulso de modernizacao na cidade de Paris. O comercio se estabeleceu de forma 

solida; as artes serviram como atrativo para a cidade; inovacoes com a chegada de novas 

industrias e tambem as construcSes metalicas que trouxeram renovacoes arquitetonicas como, 

por exemplo, a Torre Eiffel. As construcdes urbanas eram favorecidas por capital financeiro 

publico e pela efieiencia de Haussmann1. Este exerceu uma ditadura em Paris que, de um 

lado, viu grandes empreendimentos e, do outro, acarretou um aumento de despesas do 

proletariado que os levou cada vez mais para os suburbios. 

Neste contexto, a sociedade pobre parisiense vivia em um verdadeiro caos, pois a 

decadencia e a libertinagem eram evidentes. Segundo Weber (1988), "As cidades e seus 

suburbios estavam crescendo, e a criminalidade parecia crescer com eles [...] A pobreza e o 

crime estao certamente relacionados [ . . . ]" (WEBER, 1988, pp. 55-56). O alcoolismo, o fumo, 

as drogas alucinogenas, a violencia, a criminalidade, todos esses fatores tiveram um aumento 

1 Georges- Eugene Haussmann (Viena, 12 de julho de 1886 - Limoges, 1 de fevereiro de 1971), nomeado prefeito do 

departamento do Sena por Napoleao I I I , em 1853, tornou-se o maior modernizador urbano que se conheceu ate agora 

no Oeidente imprimindo seu nome para sempre numa das mais belas cidades do mundo. 

Disponivel em: <http://noticias.terra.com.br/educacao/historia/a-paris-de-haussmann-o-artista-da-

destruicao,21083ba2262ea310VgeCLD200000bbcceb0aRCRD.html>. Acesso em: 28 fev. 2014 

http://noticias.terra.com.br/educacao/historia/a-paris-de-haussmann-o-artista-da-
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significative) no final do seculo XIX, e estavam intimamente ligados a condicao social dessa 

populacao pobre. 

O ar provinciano aos poucos foi dando lugar a metropole tao sonhada por muitos. Os 

camponeses comecaram a deixar o campo e ir a procura de melhores condicoes de vida na 

cidade, Mas essas ainda nao estavam preparadas pra receber um elevado numero de pessoas, 

que, de repente, aglomeravam-se nos suburbios, pois nao havia onde ficar: "O contraste entre 

metropole e provincias, que os ingleses por muito tempo chamaram de 'o campo', nao era 

novo e nao estava limitado a Franca. Mas em nenhuma outra parte era tao agudo, nem sentido 

com tanta intensidade, quanto na Franca" (WEBER, 1988, p. 70). 

Alguns aspectos da modernidade causavam apreensao aos citadinos. Os problemas 

sociais eram fragmentados em diversas areas e os pobres eram os mais afetados, pois as 

facilidades para essa classe eram escassas. A falta de agua foi um grande problema para a 

Franca, principalmente para Paris, que nao parava de crescer. Segundo Weber, 

O problema da agua preocupava todo o conselho municipal, qualquer que 
fosse a sua cor. Quanto mais rapidamente uma cidade crescia, maiores eram 
as suas provacoes. O abastecimento em Nice e Marselha estava sempre 
aquem das necessidades de seus habitantes. Saint-Etienne so conseguiu um 
fornecimento estavel em 1949. No seculo XX, metade das casas de Angers 
ja pagava pelo servico de agua, mas este nao se estendia aos suburbios, que 
como outras comunidades vizinhas, so o receberam depois da Segunda 
Guerra Mundial (WEBER, 1988, p. 75). 

A agua em abundancia era recurso para os ricos. A populacao carente se contentava 

com o pouco que restava. A higiene pessoal quase nao existia. O habito de se lavar ou se 

banhar nao podia ser cultivado. As roupas brancas e limpas, por muito tempo, eram artigos de 

luxo das classes medias. Havia rios que cortavam as cidades, mas a maioria deles estavam 

impossibilitados de uso ja que eram poluidos. O Sena, famoso rio parisiense, era um deles, 

mas teve um papel diferenciado dos demais porque contribuiu para o embelezamento da 

cidade. 

Ainda segundo Weber (1988), outro fator social preocupante era a saude. Nao existiam 

medidas sanitarias para prevencao de certas doencas que eram taxadas como de origem pobre: 
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a tuberculose, a febre tifoide, a colera e outras que vitimaram milhoes de pessoas em suas 

epidemias. 

A cidade de Paris precisava de uma reforma, nao so ffsica, mas tambem social. E foi 

isso que o fim do seculo XIX trouxe para o seculo XX, uma Paris pratica e ao mesmo tempo 

fantastica: "O seculo X I X foi a era da vitoria sobre a escuridao; mas muitos centros urbanos 

menores so tiveram acesso a luz melhor que a primitiva nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fin de siecle ou mais tarde" 

(WEBER, 1988, p. 72). 

De acordo com Weber (1988), o ritmo do progresso ganhou entao grandes proporcoes 

e o espaco urbano foi sendo transformado e recebendo novidades. A iluminacao era um 

elemento importante do qual Paris necessitava, principalmente porque o ritmo de trabalho ate 

entao era de acordo com a luz do dia. Sobre isso, ele afirma: "Por volta de 1900, Paris 

vangloriava-se de ter quase 350 mil lampadas eletricas (...)" (WEBER, 1988p. 93). A ideia de 

hora tambem e importante para uma cidade. E os franceses nao tinham nocao de hora, apenas 

distinguiam dia e noite, A partir da instalacao das ferrovias, os relogios ganharam maior 

precisao. 

De acordo com Weber, a modernizacao dos trilhos do trem inovou o transporte urbano 

na Europa. baixando o custo nos precos das passagens e aumentando a procura por parte da 

populacao. O novo modo de vida comecou a ganhar aceitacao: "O triunfo dos trens e sua 

aceitacao geral significou que as inovacoes tecnoiogicas, antes consideradas brinquedos ou 

incomodos, passavam a ser reconhecidas como poderosas alavancas para manipular tanto o 

mundo fisico como a propria vida" (WEBER, 1988, p. 91). O telefone e o telegrafo tambem 

tiveram uma lenta aceitacao por parte da sociedade, mas aos poucos a populacao entendeu os 

beneficios trazidos por essas inovacoes e foram se adaptando elas. 

Weber (1988) afirma que o crescimento de Paris nao esta ligado somente a 

urbanizacao, pois a cidade vivia um periodo de ascensao em todas as areas. Com o 

embelezamento urbano, crescia tambem o turismo, as diferencas de generos, as religioes, os 

avancos cientificos tecnologicos e tambem as classes socials, pois a cidade nao era - nem 

podia ser - perfeita. 



20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 L O N D R E S 

Assim como Paris, Londres tambem foi um modeio de cidade a ser seguido. A 

grandiosidade britanica no final do seculo X I X era difundida pelo mundo e os outros paises 

consideravam-na metropole do universe 

EmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Londres, 1851-1901: a era vitoriana ou o triunfo das desigualdades, Monica 

Chariot e Roland Marx (1993) fazem mencao a esta grandeza e aos danos que ela trouxe: 

A capital, cidade gigante da Europa ja na aurora do seculo XX, constltui 
entao uma megalopole, avancando em todas as direcoes, gracas a um 
desenvolvimento dos transportes que rasga os velhos bairros e favorece o 
adensamento do espaco municipal e o nascimento dos grandes suburbios-
dormitorios; a populacao dobra em trinta anos e triplica durante o periodo. A 
cidade cresce sem nenhum piano de conjunto, sem que exista sequer uma 
autoridade municipal unica (CHARLOT; MARX, 1993, p. 13). 

Apesar da cidade de Londres ser considerada uma grande metropole moderna, 

podemos perceber uma sociedade dual, dividida entre a grandeza e os problemas sociais, o 

moderaismo urbano e os vestigios tradicionais do ruralismo. Como em Paris, houve uma 

explosao demografica e os suburbios cresceram vorazmente. A falta de controle por parte do 

Estado agravava o problema. 

A vida social londrina era dividida em dois mundos distintos, conhecidos como West 

End e East End. O prlmeiro abrangia os silenciosos bairros nobres e o segundo os ruidosos 

bairros populares onde morava a maioria das pessoas. Este contraste entre riquezas e miseria 

nos revela uma sociedade desigual que busca incessantemente por demarcar espacos: 

"Suburbios entre cidade e campo, East End exuberante e ensurdecedor, West End apinhado e 

avido de uma calma e de uma limpeza que se tornaram um luxo sem duvida alguma, os ruidos 

de Londres, afinal, diferenciam mais do que unem os habitantes da capital, ao raiar do seculo 

X X " (CHARLOT; MARX, 1993, p. 58). 

A cidade se desenvolveu de modo rapido, com um programa de demolicao e 

construcao permanente e com a ferrovia revelando a sua forca. O modeio moderno estava 

expresso na estetica urbana que, segundo Chariot e Marx (1993), "No fim do seculo, uma 
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onda de opulencia e extravagancias neobarrocas, como se fora uma especie de versao 

anglicizada dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Belle Epoque, varreu a cidade" (CHARLOT; MARX, 1993, p. 100). 

Semelhantemente a Paris, Londres tambem contava com um rio de grande relevancia: o 

Tamisa. Porem, este se tornou um rio lugubre e industrial para o qual a cidade voltara as 

costas, enquanto o Sena parisiense era amado e integrado a vida cotidiana. 

Durante o fim do seculo X I X e ao raiar do seculo XX, Londres crescera tambem em 

outras areas. O teatro se fortaleceu e ganhou grandes atores; no campo religioso os cristaos 

pregavam energicamente a salvaeao; o setor financeiro se consolidou de forma expressiva, a 

Idade de Ouro da imprensa escrita e a literatura tornavam-se singular pela sua diversidade. 

Chariot e Marx em seu texto expressam as diferencas entre Londres e Paris. O trecho a 

seguir deixa claro tais divergencias: "Em lugar algum [a nao ser em Londres], jamais observe! 

semelhante efervescencia de atividades febris, tal multidao de gente de todas as classes e 

aparencias, com um ar de tanta determinacao. Paris, por contraste, com seus bulevares, me faz 

pensar em ferias..." (CHARLOT; MARX, 1993, p. 129). De acordo com os autores, 

percebemos que Londres era bem mais frenetica do que Paris, talvez pela sua industrializacao 

mais avancada, enquanto Paris era um importante simbolo de beleza para o mundo, e com a 

modernizacao dessas duas cidades, houve uma grande difusao pelo mundo da urbanizacao 

moderna. 

A modernizacao pode assumir diferentes visoes e tambem tocar a percepcao humana 

de maneira diferenciada. Ou seja, ela nunca sera igual em todos os lugares, como podemos 

perceber na Londres voltada para o trabalho e na Paris voltada para o lazer. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 B R A S I L 

Enquanto isso, na chegada do seculo XX, o Brasil atravessava uma etapa de 

recuperacao economica baseada no modeio agrario. Esta economia era sustentada pela 

exportacao do cafe, borracha, algodao e cacau. A populacao brasileira da epoca, em sua 

maioria, vivia no campo. 
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Em pouco tempo, a urbanizacao se expandiu e o pais procurou deixar para tras o seu 

passado agrario e colonial, desenvolvendo uma politica remodeladora, Entretanto, as 

mudancas trouxeram diversos modos de recepcao desse progresso: 

O saudosismo, concretizado atraves do "mito do campo", constituia, pois, 
uma reacao ao "novo mundo" marcado pelo progresso avassalador. A defesa 
da era agraria erguia-se clamorosa, fazendo do passado um "paraiso perdido" 
e errxergando no ftituro nuvens ameacadoras, levando a nao-aceitacao das 
ideias e costumes tidos como modernos (FIORENTINO, 1979, p. 19). 

Essa posicao era comum e muitos a adotaram, pois acreditavam que para receber os 

beneficios da modernidade teriam que fazer muitos sacriflcios e concessoes. E se analisarmos, 

em alguns pontos eles tinham razao, pois em nome desta modernidade, que de certa forma foi 

imposta em todo o mundo, a sociedade de baixa renda pagou um preco alto: miseria, 

violencia, desemprego, desigualdade e todas as mazelas sociais que uma populacao pode ter. 

A partir dos anos 1930, a urbanizacao ganhou mais forca e ja tomava as grandes 

capitals brasileiras, decorrente da industrializacao e das migracoes rurais para areas urbanas. 

Ate 1950 ja havia se alastrado por todo o pais. E onde nao havia chegado com intensidade, ja 

apresentavam reflexos de uma nova sociedade que estava por vir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 R I O D E J A N E I R O 

O Rio de Janeiro foi uma das primeiras cidades brasileiras a conhecer o progresso 

urbano e vivenciar o conflito entre a populacao carente e o Governo que impos a reforma no 

centro da cidade. O projeto modernizador tinha a intencao de transformar o centra da cidade 

em um espaco respeitoso, limpo e belo, onde a elite pudesse transitar sem correr riscos de 

contaminacao de doencas contagiosas ou de eventuais incomodos com a presenca dos pobres. 

Assim como em Paris e Londres, as cidades brasileiras tambem enfrentaram os 

problemas trazidos pela modernizafao imposta pela elite. O embelezamento da cidade era o 
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alvo e a populacao pobre sofreu as consequencias por este feito. No caso do Rio de Janeiro, a 

cidade velha que abrigava a classe proletaria foi demolida, assim como outros bairros 

operarios. 

Segundo Jefrey D. Needell (1993), o seculo X X trouxe consigo a esperanca de uma 

verdadeira reforma urbana no Rio de Janeiro. Apos um seculo de reformas parciais, Paris 

tornou-se inspiracao para a capital brasileira e o afrancesamento do Rio de Janeiro deu inicio 

a um periodo crucial para o Brasil: azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Belle Epoque brasileira. 

Durante a Belle Epoque brasileira, a modernizacao urbana alcancou o seu apogeu. O 

planejamento da cidade foi feito por engenheiros, arquitetos e colaboradores que foram 

patentemente influenciados pelas obras de Haussmann em Paris. Grandes nornes sempre serao 

lembrados e associados a essa epoca e o caso de Pereira Passos2, responsavel pelos aspectos 

urbanistas; e Oswaldo Cruz3, responsavel por erradicar a peste bubonica, a febre amarela e a 

variola da cidade. Certamente muitos contribuiram nesse grande projeto, mas sob a lideranca 

desses dois nomes. Dois edificios sao exemplares e bem retratam a Belle Epoque carioca, a 

Biblioteca Nacional e o Teatro Municipal (NEEDELL, 1993). 

De acordo com Needell (1993), o Rio de Janeiro enfrentou diversos problemas 

urbanos: o seu sistema de abastecimento de agua e a rede de esgotamento eram precarios; o 

porto tinha pessima reputacao; predominava em meio a populacao o temor do morticinio 

periodico causado pela febre amarela; as ruas eram sujas e o lixo exalava um mau cheiro 

constante; alem do crescimento exacerbado das favelas, que se misturavam a parte nobre da 

cidade. 

Mas as reformas no centro da cidade deram um novo tracado para os problemas 

existentes. Ruas foram alargadas, velhos edificios foram demolidos, novas ruas foram abertas, 

pavimentadas e asfaltadas; foram construidos o tunel do Leme e a Avenida Atlantica, alem da 

2 Francisco Pereira Passos (Pirai, 29 de agosto de 1836 - 12 de marco de 1913) foi um engenheiro brasileiro e prefeito 

da cidade do Rio de Janeiro entre 1902 e 1906, nomeado pelo presidente Rodrigues Alves. Promoveu uma grande 

reforma urbanistica na cidade, com o objetivo de transforma-la numa capital nos moldes franceses. 

Disponivel em: <http://www.monumentosdorio.com.br/br/esculturas/013/avenida/022.htm>. Acesso em: 07 mar. 

2014. 
3 Oswaldo Goncalves Cruz, (Sao Luiz do Paraitinga, 5 de agosto de 1872 - Petropolis, 11 de fevereiro de 1917), foi 

cientista, medico, bacterioiogista, epidemiologista e sanitarista brasileiro. Foi nomeado diretor geral de Saude Publica, 

coordenou campanhas contra doencas contagiosas, organizou e limpou higienicamente o centro do Rio de Janeiro. 

Disponivel em: <http://www.infoescola.com/biografias/oswaldo-cruz/>. Acesso em: 07 mar. 2014. 

http://www.monumentosdorio.com.br/br/esculturas/013/avenida/022.htm
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reforma no sistema de saneamento basico, embelezamento de praeas e uma serie de medidas 

foram eolocadas em pratica para o melhor funcionamento da cidade, principalmente do 

centro. Essas medidas consistiam na proibicao do comercio ambulante de alimentos, na 

criacao de porcos dentro dos limites urbanos, na falta de cuidado com a pintura das fachadas e 

outros costumes agora considerados abominaveis (NEEDELL, 1993). 

A Avenida Central e a melhor representaeao dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Belle Epoque carioca, um imenso 

bulevar cortando as construcoes coloniais da cidade velha. Segundo Needell, sua importancia 

passou a ser imensa e simbolica e o empreendimento foi considerado miraculoso tanto pela 

sua rapidez quanto pela comocao publica que causou, pois na mudanca, a elite celebrava nao 

so o que era feito, mas tambem o que era desfeito. 

Sobre a Avenida Central Needell afirma: "A avenida era peca central das reformas 

cariocas e, como tal, representava as aspiracoes de progresso e civilizacao do pais" 

(NEEDELL, 1993, p. 65). Percebemos que a avenida era tida como forma de progresso e que 

as pessoas se orgulhavam pela mesma. Os cariocas passaram a sentir orgulho do que tinham, e 

o sentimento de modernidade tornou conta do Rio de Janeiro. O fascinio do novo e do 

moderno gerou um novo estilo de vida baseado nos modelos europeus e apontava um 

distanciamento do passado, marcando o inicio de uma nova historia para a cidade carioca. 

As reformas urbanas do Rio de Janeiro no inicio do seculo serviram como base para as 

outras cidades brasileiras que continuaram o processo de modernizacao. E o caso de Sao 

Paulo e Recife que seguiram a linha da urbanizacao moderna tornando o Brasil um reflexo do 

modeio de modernizacao europeu. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.2 SAO P A U L O 

O seculo X X , em suas manifestacoes economicas, culturais e artisticas, passou a ser 

sinonimo de progresso para Sao Paulo. A riqueza advinda com o cafe modernizou a capital. 

Trens, bondes, eletricidade, telefone, automovel, velocidade: a cidade cresceu e recebeu 
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muitos melhoramentos urbanos como calgamento, praeas, viadutos, parques e os primeiros 

arranha-ceus. 4 

O centro comercial com seus escritorios e lojas sofisticadas exibiam em suas vitrines a 

moda recem lancada na Europa. Sinais telegraficos traziam noticias do mundo e repercutiam 

na desenvolta imprensa local. Em 1911, a cidade ganhou seu Teatro Municipal, obra do 

arquiteto Ramos de Azevedo, celebrizado como sede de espetaculos operisticos, tidos como 

entretenimento elegante da elite paulistana.5 

A cidade de Sao Paulo figura hoje como a maior metropole do Brasil, tendo o maior 

numero de habitantes e comporta o setor fmanceiro de maior importancia para o pais: a 

Avenida Paulista, tambem conhecida como "coracao financeiro do Brasil". O ritmo frenetico 

de Sao Paulo e assustador e ao mesmo tempo interessante, Dia ou noite, nao para. Mas nem 

sempre foi assim. Varios fatores contribuiram para o crescimento exacerbado e para a 

modernizacao desta grande cidade. Outro fator importante no crescimento da economia 

paulista foi um processo de migracao e imigracao: homens e mulheres sairam rumo a Sao 

Paulo para trabalhar inicialmente nos cafezais e, posteriormente, nas industrias, que tiveram 

grande crescimento no seculo passado. 

Nicolau Sevcenko, emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Orfeu extdtico na Metropole: Sao Paulo, sociedade e cultura 

nos frementes anos 20" aborda a historia da cidade de Sao Paulo nos anos 1920. Sobre a 

identidade da cidade ele afirma: 

Afinal, Sio Paulo nao era uma cidade nem de negros, nem de brancos e nem 

de mesticos; nem de estrangeiros e nem de brasileiros; nem americana, nem 

europeia, nem nativa; nem era industrial, apesar do volume crescente das 

fabricas, nem era tropical, nem subtropical; nao era inda moderna, mas j& 

nao tinha mais passado (SEVCENKO, 1992, p. 31). 

Podemos afirmar, entao, que Sao Paulo era um tanto enigmatica e inexplicavel, uma 

vez que nem os proprios habitantes sabiam explicar tamanha diversidade. Eles apenas lutavam 

4 Historia da Urbanizacao de Sao Paulo. 

Disponivel em: <http://www^colband.com.br/ativ/nete/cida/jovem_metropole_lbim05/matematica/gl/>. Acesso 

17 Jul. 2013. 
5 Idem. 
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para se manter e nao serem devorados pelo novo sistema dominado pela tecnologia que vinha 

tomando a posicao dos homens de uma cultura secular. 

A modernizacao que chegou a Sao Paulo a partir dos anos 1920 ja podia ser notada em 

diversos aspectos. A verticalidade monumental se tornou o principal signo da metropolizacao. 

O asfaltamento da Avenida Paulista foi bem recebido pelos proprietarios de carros, artigo que 

a partir de entao, passou a ser simbolo de ostentacao e de luxo, pois poucos os possuiam. Os 

avioes que comecaram a surgir na cidade tambem causaram deslumbramento e muitos os 

adquiriram. A metropole se modernizou tambem culturalmentc, o cinema, o teatro, a musica, 

a danca, e porque nao dizer, tambem o esporte com a chegada do futebol no pais 

(SEVCENKO, 1992). 

Assim como outras cidades, tanto brasileiras como de outros paises, Sao Paulo pagou 

o preco da modernidade e os problemas sociais tambem comecaram a surgir: o crescimento 

dos suburbios causado pela explosao demografica decorrente da imigracao; e a falta de 

emprego para muitos. Tudo isso acarretou a uma serie de problemas sociais, tais como a 

proliferacao de doencas, o alcoolismo e a violencia. 

A cidade de Sao Paulo nos remete a sensacao de modernizacao, pois com o seu ritmo 

intenso ela construiu um determinado processo de desenvolvimento social cujas 

caracteristicas principals seriam os avancos tecnologicos, a urbanizacao, a explosao 

demografica, a industrializacao, e a aquisicao material que contribuiu para o seu crescimento 

exacerbado. Esse sentimento de modernizacao da cidade tomou conta de quern la vivia. De 

certa forma, foi o trabalho que construiu a cidade paulista, tornando a maior cidade do Brasil 

e uma das maiores do mundo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.3 R E C I F E 

Outro cenario da modernizacao no seculo X X , precisamente nos anos 20, foi a cidade 

de Recife, capital pernambucana. Marcada por forte tensao entre o moderno e o tradicional, 

Recife enfrentou diversos contrapontos com a modernizacao urbana. Principalmente por casa 
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do discurso regionalista, que era muito forte, e do medo das transformacoes que pairava sobre 

o saudosismo de um Recife velho e tradicional. 

Para Antonio Paulo Rezende (1997), a discussao entre o moderno e o tradicional na 

cidade de Recife e complexa, pois, apesar de tantas mudancas, a cidade guardou as inscricoes 

de outros tempos. A forca da tradigao e das dificuldades economicas impediu que a 

modernidade tivesse o mesmo exito e velocidade que as capitals europeias. Mas apesar das 

reacdes adversas, o progresso urbano se instalou na cidade invadindo o cotidiano e trazendo 

habitos modernos. 

Recife se destacou no Nordeste por sua riqueza gerada pelos canaviais. O seu produto 

de maior valor era o acucar. O crescimento demografico resultante do exodo rural para o 

trabalho nas usinas tambem ajudaram no seu desenvolvimento capitalista. 

Sobre os projetos de modernizacao urbana que deram nova roupagem a Recife, 

Rezende (1997) destaca: 

Na parte das obras publicas, salientava a adocao de um moderno sistema de 

construcao de pontes de cirnento armado, alem da ampliacao da quantidade 

de estradas carrocaveis. A preocupacSo com a higiene dos predios, com o 

aumento da rede de ilurmnagao eletrica, a criacao das reparticoes do 

saneamento, sob a orientacao do famoso engenheiro Saturnino de Brito, a 

preocupacao com o numero insuficiente de escolas [...] (REZENDE, 1997, p. 

38). 

Ainda sobre as melhorias na cidade, os portos foram reconstruidos, predios verticals 

foram erguidos e foi elaborado um projeto urbanistico em Boa Viagem. Este projeto trouxe 

beleza para a metropole e hoje e um dos cartoes postals de Recife. O ritmo de vida tambem 

mudou. As pessoas passaram a ter pressa, pois o novo sistema consumiu o tempo. O 

automovel, o bonde eletrico, melhores estruturas nas avenidas, novas ruas ditaram o vai e vem 

do cotidiano urbano. 

Recife nao divergiu das demais cidades que apresentamos aqui. Todas passaram por 

um processo de modificacoes e reformas no seio urbano e tambem enfrentaram o 
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C A P I T U L O 2 

C A J A Z E I R A S E A C O N S T R U C A O DO M O D E R N O P O R M E I O DA P O L I T I C A 

URBANA D E C H I C O R O L I M 

Eram tempos de transigao. O atraso era abandonado e 

substituido pelas inovagoes do progresso. Ate mesmo as 

ideias e os conceitos (COSTA, 1986). 

Neste segundo capitulo, tencionamos nos aprofundar na historia da fundagao de 

Cajazeiras - cuja povoagao se iniciou nos primeiros decenios do seculo XLX - e do seu 

desenvolvimento, ocorrido na gestao de Francisco Matias Rolim, conhecido popularmente 

como Chico Rolim, entre 1964 e 1969. 

No primeiro momento apresentaremos a historia da cidade de Cajazeiras desde a sua 

formagao ate meados do seculo XX. Posteriormente, apresentaremos a historia de Chico 

Rolim, a sua vida, a sua trajetoria politica e as suas administragoes como prefeito desta 

cidade. 

Pretendemos conhecer e entender as modificagoes espaciais urbanas e as novas formas 

de sociabilidade acarretadas pelas mudangas advindas com o "novo" na cidade de Cajazeiras, 

a partir da administragao de Chico Rolim, analisando a sua contribuigao para o 

desenvolvimento do municipio. 

2.1 F O R M A C A O H I S T O R I C A D E C A J A Z E I R A S 

Recentemente, a cidade de Cajazeiras comemorou o seu 150° aniversario de 

emancipagao politica, em relagao ao desmembramento da cidade de Sousa. A comemoragoes 

aconteceram em todo o ano de 2013, mas a festa foi realizada em 22 de agosto de 2013. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,iV . . . . .. 
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A etimologia de seu nome vem da grande quantidade de arvores com o mesmo nome 

que aqui existiam. Por esta razao, Vital de Sousa Rolim deu o nome Cajazeiras ao nucleo 

populacional em formagao. 

Segundo Heliodoro Pires (1991), no livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Padre Mestre Indcio Rolim, em 07 de 

fevereiro de 1767 a porcao de terra da regiao passou a ser parte de uma sesmaria6 concedida 

pelo governador da capitania da Paraiba, Jeronimo Jose de Melo, ao pernambucano Luis 

Gomes de Albuquerque. Este doou como presente de casamento o sftio Cajazeiras para a sua 

filha Ana Francisca de Albuquerque, que se casara com Vital de Souza Rolim, um colono 

cearense, no ano de 1796. 

Ana Francisca de Albuquerque, popularmente conhecida como "Mae Aninha", e Vital 

logo transforrnaram o presente de casamento em uma fazenda: inicialmente com uma casinha 

e currais, posteriormente uma pequena capela tambem foi construida no local. Vieram 

tambem os filhos. Um desses filhos, em especial, teve grande relevancia historica na 

formagao de Cajazeiras: Inacio de Sousa Rolim, o Padre Rolim, nascido era 22 de agosto de 

1800. Sobre a vida do Padre Rolim, Pires afirma: "Em meados de 1822, Padre Rolim obteve 

a sua formagao no seminario do Crato-CE, onde estudou durante o periodo de quatro a cinco 

anos, prosseguindo seus estudos no Seminario de Olinda-PE, onde obteve sua formagao para 

o sacerdocio em 1825" (PIRES, 1991, p. 77). 

No ano de 1829, ao retomar para a fazenda de seus pais, encontrou uma capela 

construida por sua mae. No entanto, Padre Rolim tomou a iniciativa pioneira na cronologia 

dos estabelecimentos de ensino no sertao, providenciando a abertura de uma escola na 

fazenda de seus pais. Em tomo da escola e da igreja foi se formando o povoado, com grande 

crescimento. A fazenda das Cajazeiras, de um simples povoado, foi ganhando maiores 

proporgoes e em 29 de agosto de 1859 passou a ser Distrito da comarca de Sousa. Em 23 de 

novembro de 1863 a lei provincial n° 92 elevou o distrito a categoria de Vila e o desmembrou 

de Sousa. Apenas em 10 de julho de 1876 passou a condigao de cidade. 

Como ja e tradigao, o aniversario da cidade e comemorado a partir do ano do 

desmembramento de Sousa e no dia 22 de agosto, porque 6 o dia que se comemora o 

6 Iniciadas e incluidas a partir do capitao-donatario de uma capitania, as sesmarias eram lotes de terra, que eram doadas 

a um sesmeiro com o intuito de principalmente tornar a terra produtiva. Disponivel em: 

<http://wvvzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'W.Mstoriabrasileira.com/brasil-coionia/sesmarias/>. Acesso em: 27 fev. 2014. 
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aniversario natalicio do Padre Rolim. No ano de 2013, os 150 anos da cidade foram 

comemorados com grande festa por toda a populacao cajazeirense. Recentemente, aiguns 

historiadores da cidade solicitaram a criacao de um Projeto de Lei que, se aprovado, mudara a 

data do aniversario da cidade, deixando de ser comemorado na data em que Padre Rolim 

nasceu, no caso 22 de agosto, e sera comemorado em 23 de novembro, data em que Cajazeiras 

foi desmembrada de Sousa. 

Segundo Pires (1991), Cajazeiras cresceu com a ajuda do colegio criado pelo Padre 

Rolim: "Em 1843 ja o colegio era o primeiro estabelecimento de todo o Estado, e o seu 

renome estendia-se aos estados vizinhos, pois vinham-lhe estudantes de Pernambuco, Ceara, 

Rio Grande do Norte, Piaui e Maranhao, estudantes celebres" (PIRES, 1991, p. 81). Conforme 

citacao, Pires afirma que todos vinham aprender no colegio de Cajazeiras, embora uma grande 

seca nos anos de 1877-1879 tenha impossibilitado a continuidade das atividades da escola, 

que foi fechada. O autor ainda afirma que os efeitos da seca foram catastroficos, gerando um 

numero elevado de mortes e perdas materiais, sendo o alvo maior o Ceara, depois o Rio 

Grande do Norte, Pernambuco, Paraiba e Bahia. 

Ainda conforme Pires (1991), com a inatividade da escola nesse periodo, padre Rolim 

permaneceu em Cajazeiras e dedicou-se aos cuidados com a terra e a cultivos diversos, alem 

de escrever os livroszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Historia natural, publicado em 1881, e Um Tratado de Filosofia, 

publicado aproximadamente na mesma epoca. 

Em O educador dos sertoes: vida e obra do padre Indcio de Sousa Rolim, Deusdedit 

Leitao diz: "Ficou lembrado em Cajazeiras que, nos seus ultimos anos de vida, [o padre 

Rolim] saia batendo de porta em porta, pedindo aos pais que nao deixassem de encaminhar os 

seus filhos para a escola" (LEITAO, 1991, p.63). A figura de Padre Rolim em Cajazeiras e 

referenda de educacao, ao longo do tempo esta memoria foi construida e cristalizada por 

todos. Podemos perceber que a sua imagem foi construida como uma figura heroica e mitica, 

que trazia um homem de fe, de bom coracao e exemplo de perseveranca, pois desde o inicio 

de sua vida de educador teria pregado para as familias que a educacao seria o futuro. Padre 

Rolim e considerado o co-fundador de Cajazeiras, pois teria sido sua obra que alavancou o 

surgimento da cidade. 

De fato, Cajazeiras nao parou de crescer. O seculo X X trouxe novos atrativos e fontes 

de renda para a cidade. 
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Segundo Antonio Assis Costa (1986) emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A(s) Cajazeiras que eu vi e onde vivi-

Memorias, no ano de 1911, o Governo Federal trouxe para Cajazeiras os fios de Telegrafo 

Morse (os Correios ja existiam desde o fim do seculo XIX) , o que facilitou muito a vida de 

quern precisava destes servicos. 

O Acude Grande, hoje ponto de visitacao turfstica da cidade, construido pelos pais de 

Padre Rolim no seculo X V I I I , em 1915 em funcao da grave seca que assolou o Nordeste, foi 

conseguido pelo entao senador paraibano Epitacio Pessoa junto ao IFOCS (Inspetoria Federal 

de Obras Contra as Secas), hoje denominado DNOCS, uma verba que possibilitou a sua 

ampliacao para as dimensoes que hoje ele tern. Inclusive o acude passou a ter a denominacao 

de Acude Epitacio Pessoa, mesma denominacao do acude Boqueirao de Cabaceiras o mesmo 

que abastece Campina Grande e mais 15 municipios. 

Ainda em 1918, a epidemia da Bailarina chegou a Cajazeiras. Uma especie de gripe 

muito perigosa e fatal trazida da Europa assolou parte do Brasil, causando muitas mortes. 

Mesmo onde havia uma medicina avaneada, muitos morreram. Onde nao havia muitos 

medicos, a populacao tinha que encontrar outros meios para se salvar. Sobre a epidemia, 

Costa afirma: 

Aquela Bailarina, Espanhola, trazida da Europa, contaminou grande parte do 
Brasil, e Cajazeiras nao fugiu a regra, os herois, medicos-praticos, Higino e 
os Farmaceuticos Cristiano Cartaxo e Aprigio de Sa fizeram prodfgios com 
as doses em po da nova conquista farmacSutica e ainda tao respeitada 
ASPIRINA, ao lado dos charlatoes e meizinheiros com suas drogas, sendo as 
mais usadas a batata de purga, a jarrinha e a quina-quina (COSTA, 1986, p. 
34). 

A partir de 1920 o cenario foi mudando. O Governo Federal comegou a enviar 

estrangeiros a regiao para trabalhar nas construcSes de novas barragens, de estradas, linhas 

ferreas e de acudes na regiao de Boqueirao de Piranhas, entre eles o de Boqueirao e o de Sao 

Goncalo, os dois maiores reservatorios de agua da regiao. Os "Gringos" como eram 

conhecidos, trouxeram grande movimentagao para o comercio local, pois trocavam os seus 

dolares em Fortaleza e gastavam em Cajazeiras com suas esposas e amantes. Isso aqueceu 

bastante o pequeno comercio da cidade e atraiu tambem comerciantes de outras localidades 
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que se estabeleceram aqui para comercializar diversos produtos. Trouxeram tambem novas 

culturas, entre elas o jogo de futebol que na epoca ja era uma febre em regioes maiores do 

Brasil. Os sertanejos se assustaram com aquele jogo violento que rapidamente formou times 

para competir (COSTA, 1986). 

Ainda segundo COSTA (1986), mesmo com a chegada das inovagoes, Cajazeiras 

continuou enfrentando diversos problemas urbanos. Um deles era a falta de estrutura, pois 

quando chovia as ruas eram alagadas porque em nenhuma delas havia calgamento. Apenas em 

1929 surgiriam importantes mudangas no seio urbano, como o calgamento em pedras de 

paralelepipedos da Rua Tenente Sabino e o rebaixamento das calgadas, antes altas para 

servirem de sustentaculo para construgoes; e tambem a construgao da primeira praga da 

cidade, hoje a Praga Nossa Senhora de Fatima. 

Os anos da decada de 1930 nao foram faceis, e Cajazeiras sofreu por ser cidade 

fronteiriga. Proxima ao Rio Grande do Norte e Pernambuco, a cidade tornou-se porta de 

entrada de armas destinadas a cidade de Princesa Isabel que estava em guerra fazendo frente 

ao governo de entao Presidente Joao Pessoa, morto em Recife, no ano de 1930. 

Algumas mudangas ocorreram apos mais uma seca, a de 1932. COSTA afirma: "A 

principio as secas trazem estagnagao e regresso, mas, depois delas, vem ondas de renovagao e 

progresso." (p. 109). E realmente a renovagao veio. Segundo Costa, novos pianos de 

irrigagao, novos agudes, estradas, predios e a construgao do primeiro centro de Saude da 

cidade que logo entrou em funcionamento para melhor atender a populagao, pois ate entao 

nao havia onde receber assistencia medica. 

A modernidade que ocorria nos grandes centres, inclusive na capital paraibana, 

"respingava" em Cajazeiras. Em 1937, na administragao do Coronel Matos, surgiram novas 

construgoes que a cidade necessitava, entre elas: o agougue publico, ja que o existente punha 

em risco a saude das pessoas pela falta de higiene; a compra do terreno para a construgao do 

hospital; a remodelagao dos cemiterios; e a melhoria da iluminagao eletrica piiblica. 

Tudo era novidade para os moradores da pequena cidade, que viam tais praticas como 

grandes conquistas. A partir dos anos 1940 a populagao passou a contar tambem com locais 

de lazer. Foram criados o Excelsior Clube, o Clube 8 de Maio, alem do Clube de Futebol do 
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Atletico. Ja na decada de 1950 surgiu o Tenis Clube, o setor automotivo tambem despertou e 

a cidade ja comercializava duas grandes marcas, a Ford e a Chevrolet (COSTA, 1986). 

Mas foi na decada de 1960 que Cajazeiras ganhou impulso na modernizacao urbana. 

No ano de 1964, assumiu o poder municipal Francisco Matias Rolim, popularmente 

conhecido com Chico Rolim, este ficou lembrado na historia de Cajazeiras pelos seus feitos e 

pela participacao ativa na modernizacao da cidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 M E M O R I A S D E U M P O L I T I C O S E R T A N E J O 

Francisco Matias Rolim nasceu em 06 de dezembro de 1922, nos limites do estado do 

Ceara com a Paraiba. Mais precisamente, ele nasceu no Sitio Olho d'Agua do Melao, atual 

distrito de Felizardo Vieira que, na epoca, pertencia ao municipio de Umarf e que, atualmente, 

pertence ao municipio de Ipaumirim, todos no Ceara. 

Fonte: <http://coisasdecajazeiras.com.br/?p=2197>. 

Acesso em: 07 mar. 2014. 

http://coisasdecajazeiras.com.br/?p=2197
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Filho de Matias Duarte Passos, popularmente conhecido como Mestre Matias, e 

Angelina Guedes Rolim, conhecida como mae Dosanjo. Irmao de Tete, Doio, Nana, Julia e 

Jose Matias, do primeiro casamento de seu pai, que era viuvo quando se casou com Angelina. 

E tendo como irmaos da segunda familia Alodias, Maria Virgem, Stela, Valdemar, Micena e 

Matias. 

No segundo momento deste capitulo, para aprofundarmos a historia de Chico Rolim, 

utilizaremos uma obra que narra a vida e as memorias de Chico Rolim, contadas por ele 

mesmo e escrita por Sebastiao Moreira Duarte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Do miolo do sertao: a historia de Chico Rolim 

contada a Sebastiao Moreira Duarte (1988). Mesmo reconhecendo que a biografia foi 

utilizada como elemento para exaitacao de uma memoria, utilizaremos essa fonte de pesquisa 

para conhecer melhor a vida do nosso objeto/sujeito de estudo, sempre destacando ao longo 

da pesquisa que os termos utilizados pelo autor dao um torn de heroismo a figura de Chico 

Rolim. A tarefa empreendida aqui nao sera tomar partido e sim procurar detalhes importantes 

que nos ajudem a entender a historia de nosso personagem politico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 A VIDA C O M O P O L I T I C A 

Segundo Duarte (1988), Chico Rolim nasceu em tempos de muita fartura. As terras do 

Melao seriam um parafso escondido, tinha desde leite, queijo, coalhada, rapadura, batida, 

alfenim, a cana de acucar, banana babona e muita goiaba. Mestre Matias, seu pai, era 

professor de todos que sabiam ler naquela localidade. Alem disso, era juiz de casamentos, 

nomeado pelo presidente do Ceara Antonio Pinto Nogueira Acioly. Homem de bem, honrava 

os seus compromissos e nao deixava que nada faltasse a familia. Mas em 24 de novembro de 

1925 o Mestre Matias, no trabalho do campo, sentiu-se mal e voltou para casa gemendo de 

dores. Consciente do que se passava, teria chamado a familia ao leito, feito recomendacoes a 

mulher e abencoado os filhos. Era o fim do "paraiso" para os filhos de Matias. "Morreu o 

homem do Melao", era o que todos diziam pelas redondezas, pois o Mestre Matias seria um 

homem conhecido e estimado por todos. Nas palavras de Duarte: 

Do Mestre Matias, tao querido e lembrado por todos, nao ficou, porem, um 
unico retrato que pudesse guardar para os filhos os tracos do seu rosto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,rM f;,T;r. 
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Reconstruo pela memoria dos irmaos mais velhos a nebulosa lembranga que 
tenho de sua figura, sem poder fixar na retentiva um perfil defmido de sua 
pessoa (DUARTE, 1988, p. 12). 

Com apenas tres anos de idade quando o pai faleceu, as poucas lembrancas que tinha 

dele se misturava com as que eram contadas pelos irmaos mais velhos. Era apenas o que 

restava, nenhuma fotografia nem nada fisico, apenas lembrancas e tambem o vazio, que 

certamente nunca foi preenchido. 

Nesse trecho de Duarte ja podemos perceber uma narrativa epica se tratando da 

historia de Chico Rolim; quando coloca o "paraiso escondido" fazendo mencao ao local que 

Rolim nasceu, soa como um romance heroico. 

Nesse sentido, ainda segundo Duarte, teriam sido duros os tempos que sucederam a 

morte do Mestre Matias. A viuva Dosanjo nao dominava maiores detalhes sobre o andamento 

dos negocios e vendeu quase tudo que tinha para pagar dividas e honrar a memoria do marido. 

Cedo os filhos pegaram o caminho da roca, o primeiro "Livro do Mundo" como diz Chico 

Rolim. O unico filho capaz de conduzir os negocios era Jose Matias, com 23 anos. 

A primeira viagem de Chico Rolim a cidade e definida como algo memoravel: "Era a 

primeira vez que meus olhos se abriam para um arruado, um pequeno numero de casas 

reunidas, e eu agradeci a Deus pela viagem" (DUARTE, 1988, p.20). Em sua imaginacao de 

menino as pessoas da cidade passavam o dia sem fazer nada, andando para la e para ca, 

sempre distintas e bem vestidas, sem precisar enfrentar o cabo da enxada. E ele pensava que 

isto sim era vida: "Que por enquanto ninguem saiba, mas eu juro, juro por Deus que um dia 

eu tambem vou deixar o mato. Vou morar na cidade" (DUARTE, 1988, p.20). 

Aos oito anos de idade Chico Rolim teria tido o privilegio de ir a escola, pois na epoca 

era raro os pobres terem esse acesso. Aproveitava cada pedaco de papel que encontrava e 

guardava cuidadosamente para que a irma lhe passasse mais exercicios fora do horario das 

aulas, a noite, a luz do candeeiro. Rapidamente, teria assimilado os conteudos dos livros e 

avancado cada vez mais, pois seria atento e aplicado. Mas infelizmente o sonho dos estudos 

foi adiado, pois passados tres meses que estava na escola, Chico Rolim teve que acompanhar 

a irma Alodias e seu esposo Cicero Moreira, ha pouco casados, para a Lagoa das Baraunas, 

onde passariam a viver em uma porgao de terras de seu tio Eneias Rolim. 
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A vida de Chico Rolim seria uma especie de saga. Segundo as palavras de Duarte, 

Chico Rolim nao gostava de morar na zona rural e sonhava em morar na cidade. Por ter a 

visao de que a vida citadina era facil, sonhava em deixar o "mato". Depois veio a vida escolar. 

De certo, a sua familia nao tinha posses como quando o seu pai ainda vivia. Porem era uma 

familia de influencia, com parentes ocupando cargos de confianga no Estado do Ceara, talvez 

nao fosse tao dificil ingressar na escola. 

Em 1932, Chico Rolim teria experimentado pela primeira vez a seca. Com apenas dez 

anos de idade foi enviado a easa do seu avo, em Cajazeiras, com a finalidade de receber as 

doacoes do governo e manda-las para a familia no Ceara, Ele mesmo se apresentava na fila e 

recebia os alimentos. Terminada esta epoca, teria voltado a pe de Cajazeiras para o Melao, 

surpreendendo a todos com a destemida atitude. Ja em 1933, seu irmao Jose Matias, o braco 

forte que guiava a familia, foi assassinado, o que tornou os tempos ainda mais dificeis e todos 

voltaram para a roga. Desta vez, guiados pelo cunhado Cicero Moreira. Mais uma vez Chico 

Rolim abracava o cabo da enxada para ajudar no sustento da familia. Seria esta sua realidade. 

Entretanto, mesmo nao podendo favorecer a todos, a familia precisava beneficiar pelo 

menos um com o estudo para que este dominasse as letras. E Chico Rolim foi o escolhido: 

"Eram duas coisas que me fascinavam, tanto mais vindo juntas: morar na cidade e avancar 

nos estudos" (DUARTE, 1988, p. 39). Foi mandado a casa do avo e padrinho Zeco, que 

morava na casa que tinha pertencido a mae Aninha, genitora de Padre Inacio de Sousa Rolim, 

o fundador de Cajazeiras. E ali pertinho funcionava a escola. Foi feita uma prova para testar 

os conhecimentos do jovem estudante para saber em qual serie ele seria matriculado. Estava 

bem nas letras, porem precisava saber lidar com os numeros, pois ele nao tinha aprendido a 

tabuada na escola do Melao. Assim sendo, foi matriculado na segunda serie, e pos-se mais 

uma vez empenhado para dominar as quatro operagoes matematicas (DUARTE, 1998). 

Mais uma vez, porem, os estudos de Chico Rolim nao puderam ser continuados, pois 

nao tinha quem os custeasse. E ele voltou para a luta na roga. Desta vez, ao inves de maldizer 

o trabalho pesado, esforgou-se e apressou-se para mudar de vida atraves dele: 

Ao contrario de refuga-lo. como antes eu prometera em torn solene, era o 
caso de apressar-me em produzir mais, de pedir a Deus bons invemos, e 
trabalhar ate o limite de minhas forgas: abragasse eu ou nSo esta verdade, era 
na terra, na estreita nesga de chao que nos restava, e, em torno, nas 
propriedades de que pudessemos dispor - sobretudo para os sacrificados 
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plantios de vazante, que nos daria o luxo de pilar alguma saca de arroz para 
o consumo domestico - era na terra que estava a viabilidade de nossa 
libertacao. Era bastante toma-la como a unica fonte de riqueza, e faze-la 
produtiva ao maximo que a natureza nos permitisse (DUARTE, 1988, p.41). 

E assim Chico Rolim e seus irmaos comecaram a trabalhar no intuito de mudarem de 

vida, sempre em conjunto, uns ajudando os outros. Aos poucos e com muita luta, foram 

adquirindo seus dinheiros e animais: um luxo para a epoca. 

A vida na roga nunca foi facil. Porem, percebemos que ela serviu de grande aliada 

para a carreira de Chico Rolim, pois a mesma aparece na narrativa sempre que surgiam as 

dificuldades. Acredito que para que as pessoas se apiedassem, ajudando entao a construir uma 

imagem de homem sofredor que conseguiu veneer os obstaculos. 

E assim nada mais faltava em casa. Em pouco tempo, Chico Rolim foi convidado para 

trabalhar no balcao de uma mercearia em Ipaumirim (Ceara), o que lhe rendeu experiencia no 

comercio: embora tambem durasse pouco tempo, pois o dono do negocio mudou-se para 

Cajazeiras. Mesmo em tempos dificeis Chico Rolim ainda chegou a trabalhar mais uma vez 

na cidade do Padre Rolim, mas, vendo que o negocio fraquejava a cada dia, resolveu voltar 

para o Melao. Desta vez montado em uma bicicleta que comprara com o dinheiro 

economizado no ultimo emprego de balconista. Uma bicicleta! Isso era mesmo uma 

extravagancia para um rapaz novo, ja que era coisa nova que chegava aos arruados de 

Cajazeiras. 

Em 1942, mais um ano seco, Chico Rolim foi beneficiado com um posto na turma de 

locacao das Frentes de Emergencia na construgao da Rodovia Transnordestina, ja que tinha o 

privilegio da leitura. Passou pouco tempo, pois o posto estava destinado a outra pessoa. Mas 

logo foi convidado para trabalhar em uma Ioj a de tecidos em Umari (Ceara), o que lhe deu 

mais uma oportunidade de voltar ao comercio, isso o levou ao cabo de cinco anos a comprar a 

loja, em sociedade com Renato Gondim, e se tornar um dos mais conhecidos e procurados 

comerciantes de Umari. 

Chico Rolim se mudou para Cajazeiras em 1948, quando fez sociedade com o seu 

irmao Valdemar e adquiriu uma loja de tecidos no Mercado Central, que se chamava A 

Cearense. Sempre respeitando os concorrentes, era mais ousado, e buscava fazer compras em 

grandes centres como Campina Grande e Recife, devido a maior variedade das mercadorias e 
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os pregos mais baixos que os da praga. Assim, Chico Rolim logo se destacou na sociedade 

cajazeirense como jovem comerciante em ascensao, capaz de representar, ao mesmo tempo, a 

ala jovem, que garantia a animagao dos eventos festivos, e a corporagao empresarial. Logo 

Chico Rolim assumiu cargos de diregao nos clubes 1° de Maio e 8 de Maio. E com o 

andamento do comercio, mesmo ainda com a lojinha, ele comprou o seu primeiro automovel, 

um Ford 1946 cor de vinho, que ele nao se deu ao luxo de zelar: 

Era mesmo de chamar a atengao e causar algum escandalo em meio a certa 
elite da cidade ver um transporte gra fino, de acordo com a opiniao geral, 
carregando pobres pes-rapados, indo e vindo de consultorios medicos, 
parando em frente de farmacias, abarrotando-se de cacarecos de 
trabalhadores rurais, de quem nunca me afastei e que tanto suporte 
emprestaram na minha elevagao a vidapublica (DUARTE, 1988, p.85). 

Os carros eram objetos de luxo na sociedade cajazeirense. Os possuiam apenas as 

pessoas de mais posses. Certamente, era espantoso alguem ter tal objeto e nao ter o cuidado 

necessario com sua conservagao. Sendo apenas um comerciante comum, como ele diz ser, 

certamente nao poderia comprar outro automovel com facilidade. Isso mostra uma elaboragao 

de sua fala, construindo um perfil de humildade e caridade ao ajudar as pessoas sem se 

preocupar com a conservagao do veiculo. Talvez o carro significasse mais para a epoca, ja que 

o mesmo transportava pessoas pobres, presumimos que isso seria uma especie de meio para 

ingressar na politica e ser reconhecido pelo trabalho em prol dos mais carentes. Essa prestagao 

de servigos caracteriza o comego de uma vida politica. 

Passados dois anos que abriram a loja A Cearense, Chico Rolim e seu irmao Valdemar 

abriram a sua filial o Armazem Sao Paulo que, situado em pleno coragao do comercio de 

Cajazeiras, na esquina da Rua Cel. Juvencio Carneiro com a Rua Padre Jose Tomaz, era um 

dos pontos mais movimentados da cidade, o que contribuiu ainda mais para o crescimento dos 

irmaos Matias na "Terra do Padre Rolim". Pouco tempo depois o negocio apontava bons 

lucros, e passou a ser denominado com Francisco Rolim & Irmaos. Alguns anos depois 

Valdemar inauguraria o Armazem das Fabricas, que tem destacado nome no comercio de 

Cajazeiras ate os dias atuais, e Chico Rolim abriria com Matias outra filial, o Armazem 

Paulistano. 
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No dia 31 de dezembro de 1950 Chico Rolim se casou com Teresa Augusta que era 

irma da esposa de seu irmao Valdemar. Da uniao nasceram tres filhos: Anacleide, Claudiomar 

e Anacelia. Algum tempo depois, ele entrou para o Rotary Clube de Cajazeiras ganhando 

mais destaque na sociedade local. Fez sua primeira viagem ao sul do pais, ampliando seus 

horizontes e trazendo muitas historias para contar aos amigos cajazeirenses. 

Em 1958, no decorrer de outra seca, quando os nordestinos emigraram para outras 

terras em busca de sobrevivencia, principalmente nas terras do coracao do Brasil, com a 

promessa de um governo favorecedor aos pobres do entao presidente da republica Juscelino 

Kubitschek, Chico Rolim rumou para o Maranhao. Sua viagem era uma tentativa de fixar 

negocio na cidade de Bacabal, onde inaugurou outra filial do Armazem Paulista, primeira loja 

de certo porte na cidade, ja que ali nao se dispunha de variedades de bens de consumo e 

mercadorias. 

Podemos perceber na historia de Chico Rolim uma narrativa sucessiva de 

acontecimentos, sem outro vinculo que nao a associacao a um "sujeito" cuja constancia e o 

seu nome. Isso nos remetezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A ilusdo bibliogrdfica de Pierre Bourdieu, que diz: 

Sem duvida, cabe supor que o relate autobiografico se baseia sempre, ou 
pelo menos em parte, na preocupaeao de dar sentido, de tornar razoavel, de 
extrair uma logica ao mesmo tempo retrospectiva e prospectiva, uma 
consistencia e uma constancia, estabelecendo relacoes inteligfveis, como a 
do efeito a causa eficiente ou final, entre os estados sucessivos, assim 
constitufdos em etapas de um desenvolvimento necessario (BOURDIEU, 
2006, p. 184). 

A citacao acima deixa claro que essas memorias construidas tendem a dar um torn 

epico a vida do investigado, no caso Chico Rolim; bem como, mostram que, na verdade, as 

biografias sao ilusoes, pois nao apresentam os fates em sua multiplicidade de aspectos para 

que a historia fique "organizada" e previamente definida. E o papel do historiador e 

justamente fugir dessa ilusao e problematizar a biografia enquanto um genero historico e 

discursive De todo modo, mesmo com os problemas biograficos, essa narrativa tem nos 

ajudado a entender a historia de Chico Rolim, identificando sua vida como uma narrativa 

politica e sua personalidade como lider politico. 
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2.2.2 A A T U A C A O P O L I T I C A 

A trajetoria politica de Chico Rolim foi marcada por sua constante presenca no meio 

politico de Cajazeiras a partir da decada de 1950: 

[...] devo dizer-Ihe com todas as maiusculas que, ate o ato inicial, nunca 
antes em minha vida esteve jamais presente, de longe sequer, a minima 
veleidade de fazer carreira politica. Pelo contrario: a politica aborrecia-me. 
(DUARTE, 1988, p. 126) 

Muitas vezes as pessoas cultivam sonhos de ter determinada posicao na vida, Chico 

Rolim diz nao ter muitos sonhos e anseios para a sua vida. Conforme a citacao acima, ele diz 

nao ter a pretensao de ingressar na vida publica. Porem, vejo que a sua familia era bem ligada 

a politica desde que moravam no Ceara. Talvez isso tenha sido fator determinante para 

influencia-lo no seu ingresso politico. 

Giovanni Levi ao escreverzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Usos da biografia", preocupou-se em discutir essas 

ambiguidades que a biografia pode trazer, sobre isso ele diz: "Vivemos hoje uma fase 

intermediaria: mais do que nunca a biografia esta no centro das preocupacoes dos 

historiadores, mas denuncia claramente suas ambiguidades" (LEVI, p. 167, 2006). Essa 

ambiguidade e notoria no caso de Chico Rolim, quando produziu uma narrativa politica para a 

sua vida, afirmando nao querer ser politico. 

Conforme Duarte, teria sido justamente por estar aborrecido com a politica, que Chico 

Rolim resolveu entrar nela. Membro do Corpo de Jurados de Cajazeiras desde 1950, onde 

permaneceu por doze anos e nesse mesmo tempo nao teria havido uma eleicao sem que a 

Justica Eleitoral nao o convidasse para presidir uma das mesas. Eram para eles dias 

cansativos, e ali, naquele posto, ele podia ver mais de petto a miserabilidade das pessoas, que 

iam la depositar o seu voto e depois eram esquecidas. Seriam as mulheres que mais lhe 

chamava atencao, porque votavam, mas nao gozavam de todos os direitos que gozam hoje. 

Alem da maratona que era passar o dia so com o almoco e voltar para casa sem conducao, 

com a urna debaixo do braco para cumprir a civilidade. Isso o aborrecia. E quando Chico 

Rolim resolveu comentar estes desgostos com o Juiz de Direito Antonio do Couto Cartaxo, 

foi aconselhado pelo mesmo a entrar para a politica, a fazer parte de um Diretorio de partido o 

que lhe impedia de trabalhar em mesa coletora ou exclutinadora. E teria sido assim que, para 
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se Iivrar do tormento de ser presidente da mesa electoral, Chico Rolim fdiou-se ao PSD 

(Partido Social Democratico). Seria o inicio de sua carreira politica. 

Quando o autor coloca "memoravel carreira politica", talvez seja uma forma exagerada 

de demonstrar que as gestoes de Chico Rolim como prefeito foram importantes para a cidade, 

tornando-o uma especie de referenda politica de Cajazeiras. A populagao e os politicos atuais 

sempre fazem elogios as suas administracoes. 

A filiagao ao PSD seria o inicio de tudo. Ao final do ano de 1954, Chico Rolim ja 

fazia parte da direcao do partido. Entretanto, ele passou a nao concordar com a forma que as 

coisas aconteciam, pois apenas um grupo tomava as decisSes e depois repassava para os 

demais, colhendo as assinaturas. Ele dizia querer compartilhar as suas ideias e assim foi se 

integrando mais ao dia-a-dia partidario. Em 1959, o Dr. Otacilio Jurema candidate a prefeito, 

o convidou a ser candidate a vice-prefeito, porem Chico Rolim nao aceitou e votou em outro 

nome para ser candidate. Mas nesse ano ele nao teria mais como fugir da politica e se 

candidatou a vereador. Sessenta candidatos concorriam ao pleito. Chico Rolim, de todos os 

candidates foi o mais votado. 

Como todo iniciante, Chico Rolim preocupou-se em apresentar diversos projetos. Ao 

falar sobre isso para Duarte, Rolim expressou: "Ao assumir o mandate de vereador, minha 

preoeupacao de neofito se concentrava em apresentar projetos sobre projetos, na crenga 

ingenua de que as leis modificassem a dura realidade em que vivia, e ainda vive, a nossa 

populagao" (1988, p.135). Mas nem tudo seria facil. Ninguem consegue mudar nada sozinho e 

em pouco tempo. Essa tarefa deve ser coletiva, mas os sonhos de mudanga do novo vereador 

continuavam. 

A partir de 31 de dezembro de 1960 Chico Rolim assumiu a Presideneia da Camara 

Municipal de Cajazeiras por dois anos. Durante este interim, assumiu a prefeitura a partir de 

1° de setembro de 1962 por 30 dias, uma vez que o prefeito e o vice estavam tratando de 

outros assuntos politicos. Durante esse mes, tratou de aprovar os projetos que dependiam do 

crivo da prefeitura. Entre eles a criagao da SAECA (Sociedade de Aguas e Esgotos de 

Cajazeiras) e da Companhia Telefonica da cidade que ficaram devidamente instituidas, mas 

que so sairiam do papel posteriormente, quando ele assumiu como prefeito definitivamente no 

inicio de 1964. 
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De acordo com Duarte (1998), a vida politica de Chico Rolim tomaria novos rumos, 

como ja colocamos aqui. Os demais integrantes do PDS teriam aproveitado a boa imagem que 

ele tinha e usaram conforme lhes convinha. A UDN (Uniao Democratica Nacional), entao. 

tornou a iniciativa de convida-lo para mudar de partido. Depois de pesar, ele aceitou e tornou-

se membro da UDN e, mais, foi o candidate a prefeito pelo partido. 

Ressalto que a pratica de filiacoes em partidos hojezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e muito comum no cenario politico 

brasileiro, principalmente da oscilagao que ha de alguns politicos migrarem para o partido que 

obtem mais vantagens, pois ha um leque de opcoes. 

Candidate a prefeito pela UDN, Chico Rolim foi eleito com a maioria dos votos em 11 

de agosto de 1963 e assumiu a chefia da municipalidade em 30 de novembro do mesmo ano: 

E inocencia das maiores imaginar que a politica seja uma pratica pacifica e 

imaculada, por todo o sempre e em todo lugar. Tratando-se de atividade que, 

tanto ou mais que qualquer outra, se impregna do sal do suor humano, nao se 

pode esconder que e pesado jogo de interesses. Feito de barro e o homem e 

com o limo primitivo sempre havera de macular as melhores de suas 

intencoes, os mais intimos e purosdos seus sentimentos (DUARTE, 1988, p. 

155). 

A citagao acima serve para representar momentos politicos diferentes, pois tanto na 

epoca do governo de Chico Rolim, como tambem nos dias atuais, esperamos melhores 

atitudes ou ao menos comportamentos eticos dos governantes que escolhemos para nos 

representar. Mas nos parece que a carreira politica hoje em dia virou apenas mais um tipo de 

comercio descompromissado na busca insaciavel pelos proprios interesses, dinheiro, vaidade 

e poder, e como descredito para com a sociedade que o elegeu, as necessidades do povo ficam 

em ultimo piano. 

O primeiro ano do governo de Chico Rolim, como tantos outros do Brasil, foi marcado 

pelo Golpe Militar. Em 1° de abril de 1964, diferentemente das capitals, nem todos do interior 

sabiam do que realmente se tratava aquele golpe, mas como prefeito Chico Rolim sabia que 

seria loucura ir contra o sistema. A solueao era esperar que rumos tomaria o pais e apoiar o 

movimento. A partir do golpe, muito se mudaria no cenario politico do Brasil, uma dessas 

mudangas foi a eliminagao dos diversos partidos existentes e a criagao de apenas dois: 

ARENA (Alianga Renovadora Nacional) e MBD (Movimento Democratico Brasileiro). 
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Pelas proprias palavras de Chico Rolim, podemos perceber o apoio ao Golpe Militar, 

inclusive, Cajazeiras recebeu a visita de uns dos Presidentes na epoca da Ditadura, o General 

Ernesto Geisel. 

O seu 1° mandato como prefeito teve duragao de cinco anos e dois meses, terminando 

apenas em 31 de Janeiro de 1969. Essa prorrogacao se deu em virtude de que alguns estados 

tinham eleicoes desencontradas: uns tinham o periodo de quatro anos, outros de cinco. Entao, 

o Governo do Militares estendeu o governo dos prefeitos paraibanos por mais 14 meses. O 

fato e que em 1969, Chico Rolim passou para Dr. Epitacio Leite Rolim a chefia da Prefeitura 

Municipal de Cajazeiras, e como nao mais pretendia voltar a se candidatar, rumou para o 

Maranhao com o proposito de tocar os negocios da familia, que nao iam bem por conta da sua 

ausencia. Durante esse periodo afastado, Chico Rolim abandonou a politica, mas nao abandou 

Cajazeiras. De certo, ele manteve sempre o contato com parentes, amigos e aliados politicos, 

provavelmente tambem nao deixou de visitar a cidade. 

Ainda de acordo com Duarte (1988), Chico Rolim teve o seu nome bastante cotado em 

diversas disputas, inclusive nas eleicoes de 1972, mas a recusa prevalecia. Ele nao queria mais 

envolvimento com a politica, porem continuou ajudando aos seus amigos e aliados. 

E assim aconteceu, a vontade do povo fez de Chico Rolim mais uma vez prefeito de 

Cajazeiras. Nas eleicoes de 1976, mais precisamente em 15 de novembro, era eleito 

novamente. Muitos queriam a continuacao do primeiro mandato, mas o segundo tambem se 

mostrou importante e marcado por grandes feitos e isso veremos adiante. 

Quando ja se preparava para entregar a Prefeitura em 31 de Janeiro de 1981, 

cumpridos os quatro anos de mandate, novamente Chico Rolim e pego de surpresa pela 

ordem de prorrogar outra metade do tempo de governo, ou seja, mais dois anos, entregando a 

Prefeitura apenas em 1983. Tendo sido beneficiado por duas prorrogacoes de mandates, 

soma-se um periodo de 11 anos de administracao como prefeito. O ex-prefeito tambem foi 

candidate a deputado federal, ficando na suplencia, e posteriormente assumiu por um periodo 

de dois anos. 

Esses foram os ultimos anos que Chico Rolim participou ativamente da politica em 

Cajazeiras. O fato de nao disputar mais nao o impediu de apoiar os seus amigos partidarios. 

Porem, agora de forma mais restrita, e aos poucos afastando-se da politica local. 
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Em 06 de dezembro de 2012, nas dependencias do Cajazeiras Tenis Clube, a 

Assembleia Legislativa da Paraiba foi instalada em Cajazeiras para conceder a medalha 

"EPITACIO PESSOA" ao Ex-Prefeito e Ex-Deputado Federal Francisco Matias Rolim. Na 

ocasiao, Chico Rolim tambem foi homenageado com a comenda "Joao Bosco Braga Barreto" 

pela Camara Municipal de Cajazeiras.7 

2.2.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AS A D M I N I S T R A T E S E M C A J A Z E I R A S 

Os mandatos de Chico Rolim ficaram marcados na historia de Cajazeiras. Segundo 

Duarte, talvez pela ousadia que o mesmo tinha para angariar beneficios para o municipio e 

pela sua visao futurista. Na verdade, o termo futurista e utilizado apenas para a regiao, pois o 

que ele sonhava construir em Cajazeiras, ja tinha acontecido ou estava acontecendo nos 

grandes centros: a urbanizacao moderna. 

Durante os 11 anos como representante do municipio, muitos projetos foram 

apresentados e executados, alguns de grande cunho para a sociedade cajazeirense. 

Chico Rolim tinha sonhos como cidadao e como politico, queria realizar melhorias na 

cidade. Sobre isso, diz Duarte: 

Nao posso esconder que, em minha vida politica, nessa terra que me fez 
alargar os caminhos de crianea, me visitava de quando em vez o sonho de 
poder plantar novos caminhos para todos, de abrir ruas e avenidas, de dar 
mais beleza a mas e pracas, de semear mais escolas, de rasgar estradas para 
o homem do campo, de buscar meios mais acessiveis para que essa gente 
generosa tratasse de sua saude com menos sacrificio, de fazer moderna a 
cidade que, alem de sua importancia historica no alto sertao paraibano, era a 
quarta populagao do Estado (DUARTE, 1988, pp. 146-147). 

7 Camara Municipal e Assembleia Legislativa homenageiam o Ex-Prefeito de Cajazeiras Francisco Matias Rolim com 

suas maiores Comendas. 

Disponivel em: <http://www.altosertao. com.br/index.php/noticias-gerais/aconteceu/669-camara-municipal-e-

assembleia-legislativa-homenageiam-o-ex-prefeito-de-cajazeiras-francisco-matias-rolim-com-suas-maiores-

comendas.htmI>. Acesso em: 29 jul . 2013. 

http://www.altosertao.%20com.br/index.php/noticias-gerais/aconteceu/669-camara-municipal-e-assembleia-legislativa-homenageiam-o-ex-prefeito-de-cajazeiras-francisco-matias-rolim-com-suas-maiores-comendas.htmI
http://www.altosertao.%20com.br/index.php/noticias-gerais/aconteceu/669-camara-municipal-e-assembleia-legislativa-homenageiam-o-ex-prefeito-de-cajazeiras-francisco-matias-rolim-com-suas-maiores-comendas.htmI
http://www.altosertao.%20com.br/index.php/noticias-gerais/aconteceu/669-camara-municipal-e-assembleia-legislativa-homenageiam-o-ex-prefeito-de-cajazeiras-francisco-matias-rolim-com-suas-maiores-comendas.htmI
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O trecho mencionado nos remete aos escritos de Arthur Torquato em:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O plantador de 

cidades e a criagdo do espaco moderno: a construgao de uma Natal moderna na 

administragao Sylvio Pedroza (1946-1950). Ao analisar tal governo, Torquato afirma que foi 

construida uma imagem de Sylvio Pedroza enquanto modernizador da cidade do Natal e que 

esta foi consolidada atraves do discurso construido pelo proprio gestor, pela imprensa local, 

pelos memorialistas e pelos amigos do ex-prefeito. E continua a afirmar que isso nao quer 

dizer que ele nada fez, pois as obras modernizadoras naquela cidade melhoraram varios 

aspectos urbanos, mas que a lembranga do ex-gestor nao passa de uma leve brisa na memoria 

dos mais velhos (TORQUATO, 2011). 

Assim, podemos considerar que Chico Rolim tambem teve essa imagem de 

administrador moderno cristalizada na cidade de Cajazeiras, e que a forma que se deu esse 

processo de consolidagao foi parecida com a que ocorreu em Natal, mas que os feitos 

modernos foram realizados e isso nao se pode negar. Nesse sentido, o livro de Duarte foi 

fundamental para cristalizar a memoria politica de Chico Rolim. 

Conheceremos agora um pouco das mudangas ocorridas no cenario urbano de 

Cajazeiras a partir da decada de 1960. 

Eram tempos dificeis, Cajazeiras nao dispunha de muitos recursos modernos na epoca, 

o que dificultava a vida dos cidadaos que aqui habitavam. Muitas vezes tinham que se 

deslocar ate a capital para dispor do que aqui faltava. Tratava-se de uma sociedade carente, 

sem investimentos principalmente educacionais, pois a cidade nao contava com nenhuma 

instituigao de ensino publico em nivel de ginasio. Havia apenas colegios particulares, onde 

uma pequena minoria tinha acesso a continuagao dos estudos. 

Chico Rolim, durante a sua vida publica, preocupou-se em criar um programa 

governamental que pudesse resolver os problemas sociais da cidade. Uma das primeiras 

medidas a serem tomadas foi a implantagao de escolas piiblicas como e o caso da encampagao 

do EEEFM Monsenhor Constantino Vieira (antigo Colegio Comercial de Cajazeiras) e no seu 

governo conseguiu a instalagao do EEEFM Professor Crispim Coelho (Colegio Estadual), que 

beneficiou Cajazeiras e as cidades circunvizinhas que tambem precisavam da educagao. 

Segundo dados de Duarte, na sede, nos distritos e na zona rural, foram construidos mais 

grupos escolares do que em todos os governos anteriores, e o numero de matriculas cresceu 

quase quatro vezes mais (DUARTE, 1988). 
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A infra-estrutura local tambem nao era adequada as necessidades sociais, pois nao 

havia uma boa distribuicao da rede de energia, nem de agua e esgotamento. Tambem nao 

havia asfalto, nem linhas telefonicas. 

Segundo Duarte (1988), Cajazeiras foi uma das primeiras cidades do interior do estado 

a ter um servigo de telefone urbano. Aqui foi instalada a Companhia Telefonica de Cajazeiras, 

que teve a sua sede construida em pouco mais de um mes (atual predio da Coletoria Estadual, 

que abrigou tambem a Coletoria Estadual e o IBGE). 

Atraves do Projeto CURA, iniciativa do Ministerio do Interior para melhoramento dos 

centros urbanos de porte medio, Cajazeiras recebeu durante o segundo mandato de Chico 

Rolim o primeiro metro de asfaltamento, que logo foi multiplicado e alcangou a marca de 18 

mil metros quadrados de asfalto (DUARTE, 1988, p. 233). Alem dos beneficios publicos, o 

asfalto trouxe um aspecto moderno para a cidade. 

Outro problema a ser resolvido era a rede de energia eletrica que era ligada a 

barragem de Coremas desde 1959. Devido a sobrecarga a cidade sofria sucessivos 

racionamentos, e a solugao estava em conseguir fazer a ligagao da rede com o sistema de 

Paulo Afonso, que expandia- se pelo Nordeste. O desejo da sociedade foi concretizado e, em 

14 de novembro de 1964, a chave foi acionada. 

Durante os dois mandates exercidos por Chico Rolim, foram construidas pragas, como 

por exemplo, a Praga do Espinho em frente ao colegio Dom Moises Coelho, alem de ruas, 

avenidas e instalagao de agendas bancarias, o que proporcionou o melhoramento do comercio 

local. 

Na agricultura, o governo preocupou-se em dar assistencia as atividades produtivas 

locais. Foram instalados postos de distribuigao de sementes, construgoes de agudes e a compra 

de uma motoniveladora para o municipio, o que era uma novidade na epoca, beneficiando 

grandemente nao so a agricultura, mas tambem toda a populagao da zona rural que a partir de 

entao, tinha a seu favor um instrumento que facilitava a abertura de estradas e o 

melhoramento das ja existentes. 

No tocante a saude, a falta de investimentos nessa area era preocupante. Para melhorar 

a situagao da zona rural foram construidos os postos medicos de Divinopolis e Engenheiro 

Avidos. Na sede do municipio foi reaberto o Dispensario de Tuberculose que atendia 

gratuitamente cem pacientes. O Hospital Regional de Cajazeiras estava para desabar e. 
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mesmo sendo estadual, a administragao do mesmo foi entregue a administragao municipal. A 

prefeitura procurou convenios, restaurou e ampliou as instalacoes, inclusive a maternidade, 

uma das mais bem aparelhadas do Estado. 

Um dos feitos de maior grandeza nas suas administracoes, especificamente na 

segunda, no ano de 1979, permite a Cajazeiras hoje dispor de um campus de uma 

Universidade Federal. A implantacao do Campus da UFPB (atual UFCG) foi conseguido na 

epoca com muito sacrificio, pois Cajazeiras iria perder a oportunidade para a cidade de Sousa, 

caso nao disponibilizasse um local amplo para a construgao. Nao havia ninguem que fizesse a 

doagao do terreno e a prefeitura tambem nao dispunha de muitas verbas. Entao o local 

escolhido pelos representantes da UFPB recaiu sobre o terreno pertencente a familia Peba 

que, ao serem procurados, pediram quase 2 milhoes de cruzeiros. Depois de um acordo, a 

prefeitura pagou o valor de 540 mil parcelado. Empunhada esta luta, o terreno foi conseguido 

e depois de algum tempo inaugurava-se o Campus V da Universidade Federal da Paraiba 

(DUARTE, 1988). 

Podemos perceber um aparato de mudangas no cenario urbano de Cajazeiras. Como 

colocamos anteriormente, essas mudangas ja tomavam conta de grandes cidades brasileiras e 

mundiais e nao era nenhuma invengao de Chico Rolim. Mesmo em Cajazeiras, ja havia 

ocorrido algumas iniciativas isoladas de melhorias urbanas. Mas nao podemos negar que o 

mesmo trouxe e ampliou essas inovagoes para este pedago do Sertao, estendendo seu alcance 

no espago da urbe e ajudando a fazer de Cajazeiras uma das cidades que mais vem crescendo 

na Paraiba. Ainda que a cidade, como um todo, estivesse longe de ser perfeita, sabemos que e 

inviavel uma sociedade neste modeio de perfeigao. A cidade de Cajazeiras seguia esse mesmo 

padrao, pois possuia os seus defeitos e as suas dificuldades, mas pode contar com a iniciativa 

e o impulso modernizador desse prefeito que, nas palavras de Duarte (1988), tinha o perfil de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

gestor moderno, transformando decisivamente o cenario urbano cajazeirense. 
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C A P I T U L O 3 

A A F I R M A C A O DO MODERNO NO G O V E R N O C H I C O R O L I M 

E nas cidades, portanto, que o homem enxerga a luz do 
progresso, pois modernidade e desenvolvimento 
economico sao os icones inseparaveis no imaginario dos 
atores sociais, quando se trata de questao de crescimento 
e transformacoes de centros urbanos, seja atraves de 
empreendimentos fmanceiros e comerciais, seja na 
produ9ao de predios modernos e residencias luxuosas. 
Edificacoes estas que visam exibir a riqueza de seus 
proprietaries e dar um ar de desenvolvimento, tanto para 
os habitantes como para os forasteiros que a visitam em 
busca de negocios, conforto e novos conhecimentos 
(ROLIM, 2010, p.44). 

Nesse terceiro e ultimo capitulo abordaremos a pesquisa documental feita na Camara 

Municipal de Cajazeiras na Paraiba. O objetivo e perceber as praticas modernizantes em 

Cajazeiras, ocorridas durante o Governo Chico Rolim atraves de Projetos de Leis e dos Livros 

de Autografts encontrados da epoca. (1964-1969). 

No decorrer da analise tentaremos nos ater mais longamente ao perfodo do 1° mandato 

de Chico Rolim. Mas o nosso estudo nao exclui a possibilidade de analisar outras passagens 

de sua historia polttica, quando se fizer necessario, a fim de com isso sustentar o nosso objeto 

de estudo: a imagem de Chico Rolim enquanto um administrador moderno. 

Nos arquivos da Camara Municipal de Cajazeiras encontramos documentos que nos 

proporcionam conhecer um pouco mais da historia de nossa cidade e o que nela foi realizado 

durante o mandato de Chico Rolim, focando apenas nos projetos aprovados. Utilizaremos os 

Livros de Autografts dos anos de 1964 a 1966 e o de 1966 a 1970 como base. A aprova9ao 

do Projeto de Lei e confirmada atraves do autograft), que e um documento que tern por 

flnalidade remeter o projeto aprovado na Casa iniciadora a Casa revisora. O conteudo do 

autograft) e a reprodu9ao da reda9ao final do texto que fora aprovado. 

O que e autograft)? Disponfvel em: 
<http://wvvw.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?pagina=3&idarea=54&idrnodelo=8407>._ Acesso em 29 Jul. 2013. 

http://wvvw.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?pagina=3&idarea=54&idrnodelo=8407
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3.1- UMA C A J A Z E I R A S MODERNA 

Quando trazemos a ideia de modeniizacao, pensamos logo em transforma9oes fisicas 

do espa?o urbano e e justamente sobre essas transformagoes que nos propomos analisar 

documentalmente o Governo Chico Rolim e conhecer as mudan9as promovidas em Cajazeiras 

atraves desse governo politico. 

O destaque e voltado para as mudan9as na infra-estrutura urbana e o embelezamento 

da cidade, mas as melhorias trazidas para a zona rural e para a educa9ao tambem devem ser 

evidenciadas, ja que muito se beneficiaram neste governo. 

A constru9ao de predios e edificios e importante para o crescimento de uma cidade, e 

toma-se mais ainda quando abriga orgaos de grande relevancia para o municipio. O Projeto de 

Lei n° 7/64 de 12 de junho de 1964 autorizava a Prefeitura Municipal de Cajazeiras a 

construir um predio de tres pavimentos para abrigar a Coletoria Estadual, a Companhia de 

telefonia Siemens do Brasil e a Companhia de Eletricidade de Cajazeiras. Orcada em 

18.000.000,00 (dezoito milhoes de Cruzeiros) a obra foi de grande valia para a administra9ao, 

pois os orgaos ali abrigados prestavam servos a popuIa9ao gerando facilidade no 

atendimento. Esse predio, construido em 1964 e tambem conhecido como Edificio 

Centenario. Localizado no centro da cidade, no Ca^adao da Rua Tenente Sabino, e o mesmo 

em que funciona a Coletoria Estadual atualmente. 

Outra obra de suma importancia para a cidade foi a constni9ao de uma casa de 

estudantes. Cajazeiras, com o seu vasto curriculo em educa9ao5 nao dispunha de uma casa de 

apoio para os estudantes que vinham de fora. O Governo Chico Rolim se preocupou em 

atender essa necessidade e em 15 de julho de 1964, fazendo referenda ao Projeto de Lei 

33/64, a Camara Municipal de Cajazeiras decretou: "Dispoe sobre a constru9ao da casa dos 

estudantes de Cajazeiras e da outras providencias" (AUTOGRAFO N° 33/64). Nesta 

aprova9§o, fica autorizado a doa9ao do terreno e a constru9ao da referida residencia. 

Diariamente estudantes procuram imoveis em Cajazeiras, ate porque as faculdades atraem 

cada dia mais alunos. Mas levemos em considera9§o que as pessoas de baixa renda que 

querem estudar e nao tem condi9oes de pagar a sua estadia, hoje tem um aparato de op95es. 
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pois as universidades federals dispoem de residencia universitaria. Porem, ha 50 anos, era 

diferente, tudo era de dificil acesso e sem duvidas a implantacao dessa casa beneficiou 

diversos estudantes que escolheram Cajazeiras para aprender, dispondo de um local para 

abrigo. 

Sendo a cidade o habitat dos homens, nela nao pode faltar moradia para abriga-los. Em 

27 de dezembro de 1965 fica autorizado o prefeito municipal de Cajazeiras abrir credito 

especial de 3.000.000,00 (tres milhoes de cruzeiros) destinados a construcao de casas 

residenciais para pessoas reconhecidamente pobres atraves do Projeto de Lei 36/65. 

Cajazeiras estava em crescimento e enfrentava os mesmos problemas que outros centres 

enfrentavam, como as mazelas socials acarretadas com o crescimento urbano, o sonho da vida 

na cidade, que fez com que muitos deixassem a zona rural ou outras cidades menores e 

viessem em busca de melhorias aqui. Nem todos tinham renda, entao problemas como a falta 

de moradia comecaram surgir, e as casas populares tornaram-se "salvacao" para muitos. 

Evidentemente nem todos tinham direito a este beneflcio, mas ajudou e ainda ajuda a muitos 

que necessitam das moradias ofertadas pelos governos. 

Outra conquista para o setor habitacional foi a participacao do municipio atraves da 

Companhia Estadual de Habitacao Popular (CEHAP), aprovado no autograft) n° 30/66 do 

Projeto de Lei 32/66, com data de 15 de outubro de 1966. Essa parceria proporcionou um 

melhor desenvolvimento habitacional em Cajazeiras. O municipio escolhia e doava 

determinada faixa de terreno e o Governo de Estado, atraves da CEHAP, se encarregava de 

construir e entregar os imoveis. 

Chico Rolim em seus dois governos loteou terrenos para a construcao de centenas de 

casas. Assim, muitas familias foram beneficiadas com as casas da Companhia e muitos 

bairros foram construidos a partir dessas doacdes.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E o caso da Zona Norte que na decada de 

1960, era quase inabitada e, a partir de entao nao parou de ganhar novos moradores, novos 

bairros, novas ruas, novas pracas, estabelecimentos comerciais e escolas. Atualmente, 

representa um setor de grande importancia para o desenvolvimento da cidade de Cajazeiras. O 

Bairro dos Remedios tambem foi contemplado com loteamentos, gerando grande impulso 

para o crescimento daquela localidade e imediacoes. 

Um dos fatores de grande relevancia para a sociedade urbana e o sistema de 

distribuicao de aguas. Como elemento fundamental para a sobrevivencia humana, a agua e 

necessidade inadiavel da popula9So. Assim sendo, em 1962, quando assumiu a chefia da 



52 

municipalidade como prefeito interino, Chico Rolim tratou de dar andamento na 

doeumentacao para instituir a Sociedade Anonima de Aguas e Esgotos de Cajazeiras 

(SAECA), deixando-a devidamente instituida ao deixar a prefeitura. Somente durante o seu 

governo, no ano de 1966, foi aprovado no livro de Autograft) n° 29/66 baseado no Projeto de 

Lei n° 31/66 de 15 de outubro de 1966, a incorporacao da Sociedade Anonima de Aguas e 

Esgotos de Cajazeiras pela Companhia de Aguas e Esgotos do Nordeste (CAENE), que era 

subsidiaria da SUDENE no Recife. A implantacao da SAECA veio resolver o problema 

cronico dos municipes que sofriam pela falta de qualidade na distribuicao de agua e tambem 

de rede de esgotamento que, a partir de entao, comecou a ser implantado na zona urbana. 

Percebemos que os problemas de infra-estrutura urbana aparecem desde o inicio do 

processo de urbanizacao e afetavam ate as cidades de pequeno porte. Mas ressaltamos a 

importancia da evolucao nas implantacoes de melhorias para resolver os problemas sociais 

como a falta de moradia, de saneamento basico e de empregos, que sao elementares para a 

vida humana. 

Para amenizar a falta de empregos e acelerar a industrializacao o Governo de Chico 

Rolim, atraves do Projeto de Lei 14/68, de 11 de setembro de 1968, ficou autorizado pela 

Camara Municipal a adquirir uma area de terreno destinada a instalacao do Distrito Industrial 

de Cajazeiras. O Artigo 3° desse Autograft) diz: 

Como incentivo para o desenvolvimento industrial do municipio de 
Cajazeiras, podera o poder executivo doar aqueles que desejem instalar 
estabelecimentos no distrito industrial de Cajazeiras parcelas de area do 
terreno da municipalidade lhes proporcionando ainda todas as facilidades de 
sua cacada para que assim possam colaborar eficientemente para o 
desenvolvimento industrial do municipio (AUTGGRAFO N° 14/68). 

Essa medida facilitou consideravelmente a implantacao de empresas de diversos 

produtores cajazeirenses que viam a possibilidade de expandir os seus negocios. Ao mesmo 

tempo, o municipio tambem se beneficiava fortalecendo o seu comercio, a producao e a venda 

dos seus produtos. Isso era importante para um centro em processo de urban izacao, com o 

desenvolvimento a todo vapor e nao seria a toa que Cajazeiras comecou a ganhar notoriedade 

na Parafba pelo seu comercio promissor. 
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A doacao de terrenos pelo poder municipal era muito comum na epoca, e ainda e nos 

dias atuais, principalmente para estabelecimentos que pudessem beneficiar a populacao. Por 

exemplo, para fins educacionais, teve o caso da doacao do terreno para a construcao do 

Colegio Nossa Senhora do Carmo pertencentc a professora Carmelita Goncalves da Silva. O 

Projeto de Lei n° 37/66 de 17 de dezembro de 1966, concede um terreno de 70 metros de 

comprimento por 25 metros de largura a referida professora para a instalacao de um colegio 

que mais tarde seria um dos mais tradicionais de Cajazeiras. 

Outro estabelecimento de grande importancia para a cidade obteve a doacao do terreno 

para sua construcao aprovada atraves do Autograft) n° 20/68, do Projeto de Lei n° 18/68, de 15 

de outubro de 1968, que autorizou o Poder Executivo Municipal de Cajazeiras a adquirir e 

doar um terreno destinado a construcao do Instituto Nacional de Previdencia Social (INPS). 

Este orgao de ordem federal atende diariamente dezenas de pessoas sejam da zona urbana, da 

zona rural e tambem de cidades vizinhas que utilizam desse servieo para adquirir seus 

beneflcios sociais. 

Percebemos que a cidade de Cajazeiras cada dia ganhava mais com essas instalacoes 

em seus diferentes setores; a zona urbana crescia, a educacao melhorava e o comercio se 

desenvolvia e atraia cada vez mais clientes. 

Uma das primeiras cidades do interior da Paraiba a ter um servieo de telefonia urbano, 

Cajazeiras despontava com mais um sinal de progresso: o telefone. Assim como o sistema de 

abastecimento de agua, a Companhia Telefonica de Cajazeiras foi criada durante os 30 dias 

que Chico Rolim assumiu a prefeitura como prefeito interino, mas so em 13 de marco de 1967 

o Projeto de Lei de n° 8/67 foi aprovado e dispos da concessao para exploracao e expansao de 

servicos de telefones automaticos pela Companhia Telefonica de Cajazeiras. Os objetos 

modernos causavam estranheza e desconfianca da populacao. Embora o telefone fosse um 

bem desejado por muitos na epoca, nao foi facil a sua instalacao, pois nem todas as linhas 

foram vendidas. Talvez por desconfianca ou pelo poder aquisitivo do objeto, as vendas do 

pacote inicial so foram concluidas apos as linhas serem ligadas, e sem demora as outras linhas 

foram vendidas. 

Sem duvidas o telefone e um marco da modernidade e do progresso eletronico. 

Cajazeiras nao demorou a adquirir essa novidade que beneficiou toda a populacao no comeco 

de uma nova era que a informacao foi se tornando essencial e, sem duvidas, o comercio 

tambem recebeu esse impulso. 
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A modernidade em Cajazeiras, assim como em outras cidades, tinha o seu preco e nem 

sempre agradava a todos. Para a reforma do centro da cidade, alguns predios e imoveis 

existentes tiveram que ser sacrificados em nome do embelezamento e da praticidade da 

cidade. O Autograft) n° 68/64, referente ao Projeto de Lei de mesmo numero de 23 de 

dezembro de 1964, dispoe sobre a desapropriacao de predios para alargamento da Rua Padre 

Jose Tomaz. Esse Projeto de Lei foi apresentado e aprovado durante o governo de Chico 

Rolim. Entretanto, apenas no governo de Antonio Quirino de Moura, prefeito posterior e 

apoiado por Chico Rolim, que o projeto foi colocado em pratica. 

O alargamento de ruas e bem comum nos processes de modernizacao urbana. 

Conforme apresentamos em nossa pesquisa, algumas cidades passaram por essas adequacoes 

e quando se tratava desses termos o progresso encontrava as suas barreiras pela frente. A 

desapropriacao e a transferencia compulsoria da propriedade de bens moveis ou imoveis 

particulares para o dominio publico, em funcao de utilidade publica, interesse social ou 

necessidade publica.9 Mas essa pratica poderia nao agradar os desapropriados que receberiam 

o valor financeiro como pagamento, pois estes perdiam os seus pontes comerciais e ate 

mesmo as suas residencias como trata o doeumento que e especifico ao citar os pontes 

atingidos pelo alargamento. 

A referida rua esta localizada no centro comercial de Cajazeiras e e uma das principals 

arterias da cidade, que liga diversas ruas de fluxo intenso de transito de automoveis e 

pedestres. Esta rua tambem abriga parte do comercio local, alem de ser um dos pontes da 

cidade que ainda podemos encontrar predios tombados e preservados em sua estrutura que nos 

remete a uma Cajazeiras antiga. 

A cidade moderna ganhou um ar de organizacao em todos os setores urbanos. Mais 

uma inovacao veio atraves da aprovacao do Projeto de Lei n° 18/67 de 04 de novembro de 

1967 que estabelece a construcao de calcadas nas ruas de Cajazeiras. Ficou determinado a 

partir desta data em que todos os imoveis novos e remodelados sejam construidas calcadas, 

principalmente nas ruas pavimentadas, estabelecendo assim um modelo padrao existente nos 

centres mais desenvolvidos, alem de proporcionar aos cidadaos mais comodidade ao andar 

pelas calcadas da cidade. 

9 DESAPROPRIACAO. Disponivel em: <http://www.infoescola.com/direito/desapropriaeao/>. Acesso em: 11 lev. 

2014. 

http://www.infoescola.com/direito/desapropriaeao/
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Na decada de 1960 ja eram muitos os vefculos automotivos a circular pela cidade, 

alem dos que vinham de cidades vizinhas, ocorrendo um aumento significativo no transito. 

Entao, surgiu a necessidade de organizar o transito, e a partir dessa necessidade foi criado um 

projeto de lei solicitando a implantacao de sinalizacao do transito na zona urbana. O mesmo 

foi aprovado pela Mesa da Camara Municipal no ano de 1967, um trecho do livro de 

autografts diz: 

O Ante Projeto de Lei n° 14/67 de 28 de junho de 1967, autoriza o Prefeito 

Municipal de Cajazeiras a abrir credito especial ate a importancia de NCr$ 

2.200,00 (dois mil e duzentos cruzeiros novos) para a fmalidade de 

sinalizacao de transito urbano nesta cidade e da outras providencias 

(AUTOGRAFO N° 16/67). 

Para o fiel cumprimento do servieo, o Prefeito ficou ainda autorizado a incumbir uma 

instituicSo local para administrar os servicos de modo que os mesmos viessem a ser realizados 

com real proveito para a coletividade. 

A sinalizacao de transito e de extrema importancia em um centro urbano, ela organiza 

a passagem dos transportes e tambem dos pedestres e previne uma serie de acidentes causados 

pela falta de sinalizacao. Essa implantacao veio para somar as obras realizadas por Chico 

Rolim em Cajazeiras e, sem duvidas, foi de grande relevancia para toda a populacao 

cajazeirense. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2- O E M B E L E Z A M E N T O DA C I D A D E 

Quando pensamos em uma cidade moderna, logo nos remetemos a beleza que ela pode 

conter, imaginamos as obras feitas pelos homens para torna-la ainda mais bela, as suas 

belezas naturais, enfim, tudo que transmite a exuberancia urbana e que nos prende 

visualmente aos seus encantos. 

Sobre a expressao da urbanizacao moderna Bresciani (2007) esclarece: 
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Urbanizar e conferir um aspecto modemo, regular o presente e prever as 
demandas futuras. Tal foi a inteneao dos varios pianos de intervencao nas 
cidades. Tracado de ruas, abertura de novos bairros, zoneamento, adocao de 
tecnicas construtivas atualizados, estilos adequados para expressar 
visualmente a modernidade (BRESCIANI, 2007, p. 255). 

Bresciani (2007) no texto acima expoe com propriedade o planejamento das 

intervencoes urbanas nas cidades e enfatiza que a expressao do moderno e visual. 

Assim sendo, e interessante que percebamos as mudancas ocorridas no meio urbano de 

nossa cidade, preocupando-se em demonstrar o processo de embelezamento da mesma.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E 

necessario que entendamos tambem a intervencao do Poder Publico, ou seja, a modernizacao 

da cidade a partir de um governo politico, produzindo nao uma exaltacao de uma figura 

politica, mas sim construindo a perspectiva de atuacao desse gestor na modernizacao 

urbanistica local para rnelhores condicoes de vida dos que nela estao inseridos. 

Com ar interiorano, Cajazeiras e uma cidade acolhedora e de grandes belezas. 

Entretanto, algumas acoes realizadas no Governo Chico Rolim vieram para complementar tal 

beleza e trazer melhorias para a sociedade. 

Sem duvidas, um dos mais bonitos cartoes postals de Cajazeiras e o Acude Grande 

localizado no centro da cidade. Este apresenta um belissimo por-.do-soI e atrai diversas 

pessoas para aprecia-lo. Ampliado em 1915, o Acude Grande passou a ser utilizado de forma 

inadequada pela populacao e se tornou inapropriado para o consumo humano. O Governo 

Chico Rolim, preocupado com a higiene do acude, aprovou no Autograft) 32/64 o Projeto de 

Lei de mesmo numero, de 15 de julho de 1964, que dispoe sobre a limpeza geral do Acude 

Publico desta cidade. Com fins de melhorar a estetica e facilitar o consumo das suas aguas, 

que ate entao abasteciam a populacao, se fazia necessario a higienizacao da agua e das 

margens do reservatorio para maior seguranca de quern a consumia. Mesmo com esta 

limpeza, as aguas do acude continuaram a ser poluidas, posteriorrnente inutilizando o seu 

consumo. Hoje, diante de um periodo de seca e estiagem, nao podemos contar com tao grande 

reservatorio que dispomos devido a grande quantidade de poluentes ali existentes. Mesmo em 

estado de pQluieao elevado, acredito que as aguas do acude grande ainda poderiam ser 

reaproveitadas e melhoradas, alem de continuar embelezando a nossa cidade. 

Ainda em relafao ao Acude Grande, outro ponto a ser destacado e a construcao da 

escadaria. Aprovado, o Projeto de Lei n° 11/65 de 19 de julho de 1965 diz: "DispSe sobre a 
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construcao de uma escadaria denominada Zuza Garcia no paredao do acude grande local onde 

inicia a Rua Barao do Rio Branco em homenagem postuma ao mesmo [Zuza Garcia] por ter 

sido primeiro habitante daquele logradouro" (AUTGGRAFO N° 11/65) A escadaria proposta 

pelo projeto acima mencionado serviu para dar ainda mais beleza para o acude grande e serviu 

tambem para facilitar o trajeto de pedestres que transitam para a zona norte da cidade. 

As escadarias tem hoje grande relevancia para os que praticam esportes como 

caminhada e corrida, todas as manhas e tardes as escadarias ficam lotadas de pessoas se 

exercitando saudavelmente. 

As pracas sao grandes aliadas da beleza de uma cidade. Cajazeiras possui belas pracas 

e muitas foram construidas ou restauradas durante as administracoes de Chico Rolim. 

O Projeto de Lei de n° 14/65, de 19 de julho de 1965, dispoe sobre a remodelacao da 

ornamentacao, iluminacao e jardinagem da Praca Nossa Senhora de Fatima. De grande 

importancia para a cidade, podemos dizer que a Praca Nossa Senhora de Fatima e um local de 

tradicao para a populacao Cajazeirense. Localizada no centro da cidade, esta praca foi 

construida em frente a Igreja Matriz Nossa Senhora de Fatima (antiga Catedral) ha muitos 

anos e sempre foi muito bem frequentada pela sociedade desta cidade, principalmente nos 

domingos apos a missa, levando em consideracao que o catolicismo e a religiao predominante 

em Cajazeiras. 

A revitalizacao dessa praca contribuiu para o processo de embelezamento da cidade de 

Cajazeiras, pois percebemos que esse local funcionava (e ainda funciona) como ponto de 

encontro de pessoas, e que precisava de iluminacao e de jardins adequados e tambem de boa 

aparencia para atrair e servir de local de sociabilidade para os citadinos. 

Percebemos com a realizacao desses projetos, o interesse que Chico Rolim tinha em 

deixar a cidade bonita, limpa, organizada e moderna atraves de tais praticas consideradas 

modernizantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3- AS M E L H O R I A S E D U C A C I O N A I S NA T E R R A D E P A D R E R O L I M 
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Cajazeiras e, em toda Paraiba, reconhecida pela sua estrutura educacional. fniciada 

com o Colegio de Padre Rolim, o sistema educacional cajazeirense vive hoje o seu apogeu, 

pois dispoe de uma vasta lista de instituicoes de ensino publicas e privadas que vao desde 

ensino fundamental ate o ensino superior. 

Um dos lemas da primeira campanha de Chico Rolim, a educacao ocupou uma das 

plataformas de acao no projeto governamental na sua administracao. 

Na epoca, a cidade nao dispunha de nenhum colegio municipal gratuito em nivel de 

ginasio, obrigando as pessoas carentes a encerrarem os seus estudos no curso primario ja que 

nao possuiam recursos para continuar a estudar. 

Um dos feitos que beneficiou grandemente a educacao cajazeirense foi a encampacao 

da Escola de Comercio Mons. Constantino Vieira, erigindo-a como colegio comercial do 

municipio. O Autograft) de n° 3/66, de 15 de fevereiro de 1966, aprova o Projeto de Lei de 

mesmo numero que dispoe sobre a encampacao do referido colegio, tornando-o a primeira 

instituicao de ensino gratuito municipal, pois ate entao o ensino nessa instituicao era 

particular. 

Vendo a necessidade que o municipio tinha de educacao, o governo de Chico Rolim 

preocupou-se em suprir essa falta da populacao e tornou publico o ensino no Colegio 

Comercial. Inicialmente foram matriculados 450 alunos e ate o final do mandato ja eram mais 

de mil alunos. Vale salientar que o colegio acima citado hoje e administrado pelo estado e 

matricula centenas de alunos todos os anos e se destaca pelo ensino de qualidade e 

competencia dos profissionais que la trabalham (DUARTE, 1988). 

O colegio Comercial foi uma conquista, mas nao suportava ainda um grande numero 

de matriculas. Seriam necessarios outros estabelecimentos para acolher a todos que quisessem 

seguir o caminho da educacao. Chico Rolim empunhou essa luta para conseguir novos 

estabelecimentos educacionais para Cajazeiras e foi durante a sua administracao que a 

EEEFM Professor Crispim Coelho, popularmente conhecido como Colegio Estadual, foi 

implantada. O governo municipal empenhou-se para conseguir o terreno e uma estrutura 

maior que a aprovada pelo Governo Estadual. Com esses dois educandarios toda a populacao 

de Cajazeiras, principalmente os jovens, e das cidades da regiao foram beneficiadas com o 

acesso a educacao. Podemos dizer que a educacao tambem faz parte do processo de 
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modernizacao de uma deterininada cidade, pois abre um leque de oportunidades, de mao-de-

obra qualificada e de intera9ao com o mundo moderno. 

Poderiamos citar inumeras escolas construidas por Chico Rolim na zona rural e nos 

distritos da cidade, pois durante o seu governo foram construidas mais escolas do que todos os 

governos passados, mas nao nos convem adentrar as obras realizadas na zona rural do 

municipio, mas sim as realizadas na zona urbana e que contribuiram para o crescimento da 

cidade, 

No tocante a constru9ao de escolas na zona urbana, podemos citar o seguinte caso: O 

Projeto de Lei de n° 10/64, de 17 de junho de 1964, aprovado no Autograft) de mesmo 

numero, autoriza o Poder Executivo a construir um "Grupo Escolar" no Bairro Belo Horizonte 

desta cidade. A referida escola recebeu o nome de Matias Duarte Rolim, porem foi construida 

na localidade do Bairro dos Remedios e hoje funciona com o ensino que vai do Infantil ao 

Fundamental, beneficiando a popula9ao daquele bairro e dos bairros vizinhos. 

Vale salientar que o nome dado a escola, e o nome do pai de Chico Rolim. Essa 

pratica e bastante utilizada entre os politicos, colocar o nome de algum parente ou amigo nas 

obras realizadas durante o seu governo. 

A administra9ao de Chico Rolim tambem se preocupou em ajudar financeiramente as 

escolas que ja existiam. Em 09 de agosto de 1965 o Projeto de Lei de n° 09/65 foi aprovado e 

dispos da subven9ao de Cr$ 20.000.00 (vinte mil cruzeiros) para a Escola Profissional Duque 

de Caxias. Essa ajuda era mensal e muito ajudou aquela institui9ao, pois a mesma nada 

cobrava aos estudantes para fazerem os cursos profissionalizantes que la eram oferecidos. 

Outro ponto positivo para a educa9ao do municipio foi os aumentos salariais 

concedidos pelo governo de Chico Rolim, que deu mais motiva9ao a classe trabalhadora. No 

Autograft) de n° 10/67, que aprovou o Projeto de Lei n° 9/67 de 15 de maio de 1967, concede 

aumento de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os vencimentos aos servidores piiblicos 

municipais ativos e inativos. Logo, os funcionarios da educa9ao, que e o nosso foco, tambem 

receberam tal aumento. 

A partir da anallse desses documentos, podemos verificar que novos projetos urbanos 

foram concretizados na cidade de Cajazeiras durante a gestao de Chico Rolim, de modo que o 

desenvolvimento da mesma era inevitavel. Vale ressaltar, no entanto, que uma boa 

administra9ao nao e mais do que a obriga9ao daquele que foi eleito pelo povo para representa-
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lo. Isso deve ser apenas uma consequencia da confianca que a soberania popular lhe 

concedeu. Por fun, entendemos tambem que a modernizacao urbana que chegou a cidade de 

Cajazeiras, na administracao de Chico Rolim (1964-1969), alem de impulsionar a 

transformacao do espaco urbano, despertou nos citadinos um sentimento de modernidade que 

os fazia se sentirem modernos ao viverem em uma cidade dita moderna. Assim, nos anos de 

1960, Cajazeiras passou por um processo de modernizacao que promoveu melhorias urbanas e 

inseriu a cidade na modernidade da epoca. Portanto, nesse contexto, defendemos que o 

desenvolvimento urbano de Cajazeiras e resultado das acoes politicas de seus gestores e das 

experiencias que delas decorrem, quando os cajazeirenses vivenciam a modernidade. 



61 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C O N C L U S A O 

Durante a nossa pesquisa percebemos que, a luz de acontecimentos que marcaram a 

modernizacao urbana de centres mundiais como Londres, Paris, Rio de Janeiro, Sao Paulo e 

Recife, podemos entender como o progresso chegou a Cajazeiras. Nao somente a partir dos 

ideais de beleza que inspiravam cidades, mas tambem por contar com o impulso de um 

governante sintonizado com o processo de modernizacao mundial ocorrido ate aquele 

momento para realizar feitos semelhantes em prol da "terra do Padre Rolim". 

Notamos um historico de desafios enfrentados pelo entao prefeito Chico Rolim. Eram 

muitas as dificuldades da epoca e a carencia enfrentada pela populacao, que nao dispunha de 

saneamento basico, pavimentacao, iluminacao e, mesmo, educacao publica. Entretanto, 

percebemos tambem que ele viu no seu governo a oportunidade de escrever o seu nome na 

historia de Cajazeiras, de modo que ele fosse lembrado por muito tempo. E sabemos que a 

construcao dessa imagem de modernizador esta cristalizada na memoria das pessoas. 

E impressionante olhar para tras na historia e ver a Cajazeiras da decada de 1960 com 

o aspecto provinciano anteriormente descrito. E compara-la com a imagem atual de uma das 

cidades mais prosperas da Paraiba, que continua crescendo e atraindo pessoas de outros polos 

pelo seu comercio diversificado e pela educacao que oferece. Conta com diversos centres de 

ensino superior que comportam nao somente os cidadaos cajazeirenses, mas tambem muitos 

outros que vem dos estados do Ceara, Rio Grande do Norte, Pernambuco, entre outras partes 

do pais. 

E claro que nenhuma cidade ja nasceu urbanizada. Houve todo um processo historico 

de transformaedes que proporcionaram essas modernizacoes, desde Paris a Cajazeiras. O 

progresso quando se instala vai atraindo novos recursos e o desenvolvimento vai acontecendo 

paulatinamente. As pessoas do campo vao migrando para a cidade, ali se instalando em busca 

de melhores condicoes de vida. O comercio vai crescendo, porque precisa suportar a 

necessidade local e oferecer o seu produto para outros centres, para que o capital circule mais 

livremente proporcionando maiores lucres. As pessoas vao se inserindo na educacao, que 

mais e mais precisa ser aprimorada, e mais espaco precisa oferecer para comportar a todos. 

Assim como a marginalidade tambem cresce, porque ao passo que uns alcancam mais altos 

niveis socials, outros vao ficando de fora, o que gera desemprego e miseria. E a violencia e 
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criminalidade existem em qualquer sociedade, principalmente em uma que esta crescendo e se 

modificando constantemente. Isso e uma consequencia social do progresso. 

Quando mencionamos o processo de urbanizacao de Cajazeiras, nao podemos perder 

de vista o piano de fundo da epoca. O cenario mundial. As transformacoes que tinham 

acontecido recentemente em metropoles mundiais e nacionais. E preciso entrar na historia e 

buscar esses elementos que se completam, e chegar a conclusao que todas as sociedades se 

inspiraram em algum modelo para criar seus perfis modernos. Era preciso um exemplar de 

beleza e desenvolvimento para onde os olhos do mundo estavam voltados, admirados. E 

olhem que o mundo nao era interconectado pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Internet, onde tudo acontece 

instantaneamente. As informaeoes nao circulavam com tanta rapidez e praticidade como hoje 

estamos habituados. Nao havia esse fluxo de informaeoes que vao e vem a todo o momento. 

Isso e fruto da tecnologia, que so foi possivel atraves do progresso que chegou a Cajazeiras. 

Este que passou a existir a partir da necessidade de modernizacao urbana da cidade, quando as 

estreitas ruas, que mais pareciam vilarejos, iam sendo abertas, asfaltadas e embelezadas para 

deixar passar as bicicletas e os primeiros automoveis que vinham chegando do sul. 

Podemos afirmar que Cajazeiras teve o seu momento de modernizacao e de 

modernidade, pois ao mesmo tempo em que as inovacoes tecnicas e tecnologicas surgiram, 

despertou tambem nos citadinos um sentimento moderno de se orgulhar por viverem em uma 

cidade bonita e desenvolvida. 

Essas transformacoes urbanas chegaram a Cajazeiras durante o governo de Chico 

Rolim e, a partir de entao, a cidade nao parou de crescer. Acreditamos que Chico Rolim 

contribuiu com a modernizacao de Cajazeiras e o seu govemo foi de grande valia para o 

desenvolvimento da mesma. 

Outras questoes podem ser lancadas para este momento da historia de Cajazeiras, 

informando interpretacoes variadas acerca da administracao de Chico Rolim e da 

modernizacao cajazeirense. Nessa perspectiva, acreditamos que este trabalho pode ser 

desdobrado seguindo diversas linhas de pesquisas em torno da confluSncia entre a Historia 

Urbana e a Historia Politico. Uma delas pode ser a articulacao entre o governo de Chico 

Rolim e a Ditadura Militar, uma vez que sua primeira administracao ocorreu durante o 

contexto de militarizacao da politica brasileira. Outra possibilidade de aprofundamento da 

tematica pode ser analisar a modernizacao local na chave de interpretacao do processo de 

desenvolvimento nacional empreendido anos antes, no governo de Juscelino Kubistchek a 
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frente da Presidencia da Republica (1956-1961), que resultou na construcao de uma capital 

federal moderna, em 1960: a cidade de Brasilia.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Enfim, esses aspectos se configuram como 

perspectivas para a continuidade de meus estudos, sinalizando a possibilidade de outras 

problematizacdes e apontando para novas pesquisas. 
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