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PRODUf AO DO CAROA EM CABACEI RAS ( 1938- 1946)  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INTRODUCAO 

Esta raonografia tern como o b j e t i v o p r i n c i p a l atender ao 

encerramento do Curso de H i s t 5 r i a , tornando a pesquisa o i n l c i o 

de nossa p r a t i c a e f e t i v a de formandos em H i s t o r i a . Procuramos com 

este t r a b a l h o f o c a l i z a r urn problema ainda pouco estudado. Foi ura 

tr a b a l h o g r a t i f i c a n t e , pois tivemos oportunidade atraves das pes_ 

quisas de conhecer melhor o tema estudado. Nao r e s t a duvida de 

que o t r a b a l h o s o f r e uma s e r i e de f a l h a s , em decorrencia da escas 

sez de b i b l i o g r a f i a e de tempo. Em busca de fontes p r i m a r i a s t r a 

balhamos em Cabaceiras - Pb, no C a r t o r i o com j o r n a i s e r e v i s t a s 

da epoca, com documentos da P r e f e i t u r a M u n i c i p a l , na B i b l i o t e c a 

Municipal e, entrevistando pessoas que viveram a epoca estudada. 

Escolhemos o assunto da exploracao e beneficiamento do 

caroa. Para i n i c i a r m o s nosso t r a b a l h o , tivemos a preocupacao de 

a r r o l a r as fontes documentais b i b l i o g r a f i c a s sobre a cidade de Ca 

baceiras, com a f i n a l i d a d e de aprofundarmos o conhecimento daque 

l e municlpio paraibano. A escolha do espaco - Cabaceiras - e j u s -

t i f i c a d a pelos seguintes motivos: sendo Cabaceiras a nossa cidade 

de nascimento, tivemos o desejo de conhecer detalhadamente a sua 

h i s t o r i a , e, para i s t o , nao encontramos muitas d i f i c u l d a d e s , j a 

que as autoridades e pessoas simples daquele municipio se dispu 

seram t e r acesso as fontes l a e x i s t e n t e s . 

Outro motivo que nos levou a estudar Cabaceiras f o i ser 

este municipio importante produtor de caroa, sendo aquela cidade 
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a p r i m e i r a a i n t r o d u z i r a i n d i i s t r i a de beneficiamento da f i b r a e 

a possuir grande area dedicada a c u l t u r a do caroa. Resolvemos en 

tao t e n t a r descobrir qual f o i importancia economica da p l a n t a pa 

ra aquela r e g i a o , no periodo 1938-1946. 

0 modo pelo qual procedemos para desenvolvermos a pesquisa 

f o i , em p r i m e i r o l u g a r , fazer um apanhado g e r a l , observando como 

se deu a sua povoacao e a posse da t e r r a , para depois estudarmos 

o problema da implantagao da i n d u s t r i a do caroa. 

Sabemos que este t r a b a l h o nao chegou a se Completar, mas 

para nos f o i muito importante, pois conseguimos realmente levan 

t a r uma s e r i e de questionamentos que poderao, quem sabe, ser de 

i n t e r e s s e para pesquisadores f u t u r o s . Queremos acrescentar que e 

nosso desejo estudar com maior profundidade esse assunto, pois o 

achamos de grande r e l e v a n c i a . 

Pelo que percebemos de i n i c i o , o caroa f o i estudado por 

pesquisadores b r a s i l e i r o s e e s t r a n g e i r o s , sendo comprovado pela 

maioria na opiniao de que s e r i a de grande u t i l i d a d e , i n c l u s i v e pa 

ra exportacao. Sua i n f l u e n c i a no mercado i n t e r n o e externa, porem, 

nao f o i de grande duragao. Passado o periodo da Segunda Guerra Mun 

d i a l houve queda na produgao e na procura. De uma c e r t a forma, o 

que podemos d i z e r e que a produgao do caroa na Paraiba teve peso, 

pois nao era apenas o municipio de Cabaceiras que trabalhava com 

a f i b r a . Outros municipios tambem se dedicavam ao ben^ficiamento 

do caroa como Soledade, Monteiro, Sao Joao do C a r i r i , Princesa Isa 

b e l , entre o u t r o s . 

Estamos seguros de que algumas questoes merecem ainda 

maior aprofundamento: 

a) Qual t e r i a sido os motivos da queda da produgao do caroa de 

pois da Segunda Guerra Mundial? 



Sabendo-se que o caroa poderia s u b s t i t u i r o canhamo e a j u t a 

e ser empregado em v a r i a s outras u t i l i d a d e s , palses como a 

China, por exemplo, nao f i c a r i a m s a t i s f e i t o s com a concor 

re n c i a do B r a s i l , uma vez que recebiamos grande producao de 

f i b r a s daqueles palses? 

Sendo Cabaceiras grande produtor dessa f i b r a , por que nao 

conseguiu maior desenvoivimento no auge das exportacoes? 
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"Cabaceiras f o i termo de Campina Grande, sendo sua cate 

g o r i a de v i l a confirmada por L e i P r o v i n c i a l n9 11, de 4 de junho 

de 1885. Antes porera pela Resolucao de 24 de j u l h o de 1834, f o i 

elevada a v i l a sob a denominagao de V i l a Federal. Foi sede da Co 

marca e perdeu esta c a t e g o r i a e assim permaneceu ate que lhe f o i 

r e s t i t u i d a pelo Decreto-Lei n9 1.164 de 15 de novembro de 1938, 

outorgando-lhe os fo r o s de cidade" 1 

No ano de 1938 Cabaceiras f o i marcada por v a r i o s aconte 

cimentos, o que vei6 a m o d i f i c a r enormemente a sua velha e s t r u t u 

ra de v i d a . 0 munic i p i o , mesmo como produtor de pequeno p o r t e , che 

gou a t e r peso na economia da Paraiba. 

A sua c o n t r i b u i c a o nesse sentido f o i v e r i f i c a d a j u s t a 

mente pela produgao de algodao que, apesar de nao se apresentar 

em quantidades re l a t i v a m e n t e grandes, enviava para o mercado em 

quantidade razoavel. Enfatizamos este assunto porque sabemos que 

a produgao que mais se desenvolveu nessa epoca f o i o algodao. Em 

todas as fontes pesquisadas vimos a e x i s t e n c i a de lavouras, maqui 

nas e pequenas i n d u s t r i a s que serviam para o beneficiamento deste 

produto. 

1 MEDEIROS DE, Coriolano - D i c i o n a r i o Corografico do Estado da Pa

r a i b a , 2a. edigao, Rio de Janeiro, 1950, p. 45. 
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Em 1938, a cidade passou por uma fase de transformacoes. 

As autoridades l o c a i s e estaduais se empenhavam em dar uma melhor 

a s s i s t e n c i a f i n a n c e i r a ao m u n i c i p i o , procurando evidentemente c r i a r 

uma s e r i e de coisas novas que viessem atender as suas necessida 

des. 

0 comercio, de 1938 a 1940, nao era muito movimentado e 

a i n d u s t r i a p a s t o r i l contava apenas com umas quinze fazendas de 

cr i a c a o , alem de outras tantas de menores p o s s i b i l i d a d e s . As con 

dicoes das estradas eram p r e c a r i a s . Como Cabaceiras nao era uma 

cidade c e n t r a l , nao havia por p a r t e dos poderes publicos nenhum i n 

teresse com relacao a melhoramentos. As estradas carrogaveis eram 

esburacadas e sem conservagao. Em epocas de inverno era d i f i c i l 

t e r acesso aquela cidade devido aos estragos que as chuvas causa 

vam. 

Por conseguinte, o progresso chega lentamente em c e r t a s 

localidades do m u n i c i p i o . Por o u t r o lado, as autoridades dao maior 

atengao as d e f i c i e n c i a s e x i s t e n t e s . I s t o porque alem do impulso 

a g r o - p a s t o r i l , i n d i i s t r i a s que servem para o preparo de f i b r a s co 

megam a se desenvolver. Diante desses f a t o r e s , principalmente as 

estradas, passavam a ser melhoradas, j a que Cabaceiras comegava a 

exportar para Campina Grande f i b r a s , algodao, couros e peles de 

caprinos. 

"Cabaceiras importa t e c i d o s , lougas, ferragens, a r t i g o s 

de e s t i v a s , e t c . . . " . 
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1.1 - Sltuagao F i s i c a e Geografica do Municipio 

"Cabaceiras e l i m i t a d a pelos municipios de Uhibuzeiro, Sao 

Joao do C a r i r i , Boqueirao, Barra de Sao Miguel, Campina Grande e, 

pelo/Estado de Pernambuco. Seu solo e montanhoso, contend©alguns zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 

4e*r-enos a c i d e n t a d o i , formando s e r i e s de escarpas e terrenos p l a 

noszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Tsua extensao q u i l o m e t r i c a e de 75.000 m, na posicao Norte-

Sul, e na posigao Leste-Oeste 45.000 m. Sua d i s t a n c i a em l i n h a re 
t a com relacao a C a p i t a l do Estado e de 198 Km. Fica situado numa 

l a t i t u d e Sul 729", 20,30 e de l o n g i t u d e Leste, Rio de Janeiro 656", 

860, e Oeste de Grenwitch 36", 14", 03" 40'. Cabaceiras tern uma 

2 * -

s u p e r f l c i e de 2.685 Km . A sede do municipio esta situada a 72 m 

de a l t i t u d e com 8.000 habitantes (30.000 i n c l u i n d o - s e a zona r u 

r a l ) ..2 

A vegetacao de Cabaceiras e t i p i c a dos sertoes. Nao ha 

mata virgem e sim caatingas. As p r i n c i p a l s madeiras e x i s t e n t e s pa 

ra construcao sao: a r o e i r a , barauna, c r a i b e i r a , pau d'arco, angi 

co, cedro, curamu e p e r e i r o . 

0 t e r r e n o e formado de t a b u l e i r o s , que servem a criacao 

de bovinos, e b a i x i o s , que propiciam urn Ipom desenvolvimento a a g r i 

c u l t u r a e nos anos de invernos regulares:uma boa producao. 

Cabaceiras e banhada por dois r i o s , que sao considera 

dos importantes para a regiao, o Taperoa e o Paralba. Estes r i o s 

atravessam o municipio em toda sua extensao e encontram-se um do 

outro numa d i s t a n c i a de 6 quilometros. Existem tambem v a r i o s r i a 

choszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J corregos que desembocam naqueles r i o s . 0 municipio conta 

com um numero reduzido de agudes, sendo estes p a r t i c u l a r e s , tendo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I " 7 '  

2 Cf. MEDEIROS DE, Coriolano - D i c i o n a r i o Corografico do Estado 

da Paralba, 2a. edicao, Rio de Janeiro, 1950, p. 47. 



estes capacidade de manter suas aguas durante o periodo de dois 

anos de seca, aproximadamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C Cabaceiras e considerada a cidade mais seca do B r a s i l . 

No entanto, Coriolano de Medeiros d i z que este f a t o se v e r i f i c a , 

mas que e considerada a mais seca da Paraiba. 

Contudo, este f a t o r nao i m p l i c a t a n t o na temperatura, 

porque mesmo nas epocas de estiagens nao ultrap a s s a de 34°C a som 

bra. 0 clima tambem e beneficiado pelos ventos e l i s i o s que tornam 

as n o i t e s agradaveis. Nao se re g i s t r a m mudancas bruscas na tempe

r a t u r a , possuindo este municipio as melhores condicoes de s a l u b r i 

dade. 

Cabaceiras pode ser considerada como um dos municlpios 

h i s t o r i c o s da Paraiba, pela primazia de nele t e r sido fundado o 

nucleo que o r i e n t o u a conquista e o povoamento dos sertoes p a r a i -

banos. C o n s t i t u i r - s e - i a num ponto de turismo, j a que na regiao ha 

l o c a i s i n t e r e s s a n t e s como a "Serra do Corredor", "onde encontra-se 

uma caverna que s e r v i u de necropole a uma raga t a l v e z a n t e r i o r a 

dos i n d i o s C a r i r i s . Nas cavernas encontram-se tambem restos f o s -

seis de animais gigantescos e muitas i n s c r i c o e s p i t o r e s c a s re£ 

t e i s " 3 . Existem ainda v a r i o s c r u z e i r o s , elevados em pedras a l t a s 

e muitas outras pedras in t e r e s s a n t e s de serem apreciadas, e, o r i o 

Taperoa, em suas enchentes, oferece um panorama b o n i t o , devido as 

imensas cachoeiras. 

A f a l t a de v i s i t a n t e s a cidade se da justamente pela ca 

ren c i a de c o n f o r t o que as estradas nao oferecem, como tambem a es_ 

t a d i a que deixa muito a desejar. 

3 Cf. op. c i t . , p. 45. 
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A populagao do municipio formou-se com os Portugueses e 

com os i n d i o s C a r i r i s ; a p a r t i c i p a c a o do a f r i c a n o tambem se fez 

presente, s5 que em pequenas proporgoes. 

1.2 — A Posse da Terra 

"Entre os anos de 1665-1670 foram concedidas duas sesma-

r i a s a Antonio de O l i v e i r a Ledo, Francisco de O l i v e i r a Ledo, Fran 

cis c o Constantino de O l i v e i r a Ledo, Barbara de O l i v e i r a , Luiz A l -

banaz, Sebastiao Barbosa de Almeida e Maria Serrano de Almeida" 4. 

Antonio de O l i v e i r a Ledo (bandeirante), n a t u r a l da Ba 

h i a , part& das margens do Sao Francisco acompanhado de • seus t r e s 

f i l h o s e rebanhos, com a f i n a l i d a d e de tomar posse das t e r r a s em 

seus nomes. A p a r t i r desse momento, deram i n i c i o a expansao de seus 

c u r r a i s . Nessa regiao foram descobertos e^ conseqiientemente dizima 

dos/ os i n d i o s C a r i r i s . 

O p r i m e i r o padre a v i s i t a r a povoacao f o i o padre Mar 

t i n de Nantes, da Ordem dos Capuchinhos. Em sua viagem de Recife 

a Cabaceiras, descreve as diferengas e x i s t e n t e s entre as regioes 

secas do Nordeste e as regioes da Europa. A impressao desse r e l i -

gioso sobre as regioes era justamente em termos de paisagens, co

mo tambem de c u l t u r a . 

No comego do seculo X V I I I foram fundados quatro nucleos 

de povoamento nos vales dos r i o s Paraiba e Taperoa, recebendo os 

nomes de Boqueirao, S i t i o Cruz, P o r t e i r a e Cabaceiras. 

Cabaceiras f o i i n i c i a l m e n t e povoada p e l a ^ f a m i l i a l O l i 

v e i r a Ledo, mas em 1730 Pascasio de O l i v e i r a Ledo vendeu a sua 

k TARQUINO, T. - Revista Oito Dias nos Estados. Colaboragao Espe

c i a l do SIPS, p. 45. 



propriedadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ao tenente Domingos de Farias Castro e ao capitao An 

tonio F e r r e i r a Guimaraes. Quatro anos depois, estes senhores con 

sideravam-se os donos do s i t i o "de c r i a r gado de Cabaceiras". Por 

serem r e l i g i o s o s , combinaram c o n s t r u i r uma capela fazendo o seguin 

t e acordo: os dois p r o p r i e t a r i e s s airiam a pe de suas respectivas 

fazendas no mesmo h o r a r i o , e no lugar de encontro s e r i a e d i f i c a d a 

a r e f e r i d a capela, que recebeu o nome de Nossa Senhora da Concei-

cao, hoje m a t r i z e centro do municipio. A freguesia f o i i n s t a l a d a 

em 1833, tendo como seu primeiro vigario o padre Placido da Silva Santos. 

Na mesma epoca em que o a r r a i a l f o i c r i a d o tornou-se d i s 

t r i t o do municipio de Campina Grande. A povoagao f o i elevada a 

ca t e g o r i a de " v i l a em 1834, com a designagao de V i l a Federal de 

i 

Cabaceiras", quando se desmembrou de Campina Grande para se cons-

t i t u i r municipio autonomo. Nessa epoca governava a Paraiba o Dr. 

YManoel Mario Carneiro da Cunha, vi c e - p r e s i d e n t e em e x e r c i c i o T ^ A 

sede municipal f o i t r a n s f e r i d a para a povoagao de Bodocongo. 

Cabaceiras f o i v a r i a s vezes assaltada pelo movimento 

"Quebra-Quilos" , em 1874. Caso este fato nao tivesse acontecido, Cabaceiras 

t e r i a hoje o maior arquivo da Colonizagao do Estado da Paraiba. 

"Em 1824 sob o t i t u l o " P a t r i o t a s " , reuniram-se os seus 

habitantes v a l i d o s comandados por I n a c i o de Barros, f a l e c i d o em 

conseqiiencia dos ferimentos recebidos em combate, e opuseram re zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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s i s t e n c i a aos republicanos apelidados "Carambolas". Os P a t r i o t a s 

recuaram ate Boqueirao, onde foram batidos a a r t i l h a r i a , c o n t i n u -

ando os republicanos sua marcha para o Ceara, sendo destrogados 

em batalhao. 0 p r i m e i r o encontro entre Carambolas e P a t r i o t a s ve 

r i f i c o u - s e na l o c a l i d a d e Serra Verde, municipio de Cabaceiras" 5. 

5 MEDEIROS DE, Coriolano - D i c i o n a r i o Corografico do Estado da Pa

r a i b a , 2a. edigao, Rio de Janeiro, 1950, p. 45. 
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1.3 —  Grandes e Pequenas Propriedades zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tA 

Em pesquisas efetuadas no C a r t o r i o Onico de Cabaceiras, 

apesar de trabalharmos com pequena amostragem, pudemos constatar 

que havia& pequenas e grandes propriedades. Nao f o i p o s s i v e l de 

t e c t a r as dimensoes de cada uma, j a que nessa epoca nao era comum 

a medicao de propriedades. No entanto, baseados no v a l o r da t e r r a 

e na relacao dos bens, podemos i n f e r i r que a riqueza esta baseada 

na extensao da propriedade, p o r t a n t o as grandes propriedades eram 

freqvientes, nao excluindo"~a pequena e a media. 

Nem sempre; os donos das grandes propriedades eram r i 

cos, pela f a l t a de c a p i t a l para explorar a a g r i c u l t u r a e pecuaria. 

A l ^ - n s ^ p ^ e ^ r i S ^ e i a s ^ram considerados r i c o s apenas pela grande 

extensao de t e r r a s que possuiam. 

£ importante s a l i e n t a r a predominancia da a g r i c u l t u r a e 

da pecuaria na reg i a o . Em p r i m e i r o lugar vamos abordar a problema 

t i c a da a g r i c u l t u r a . Podemos destacar v a r i a s c u l t u r a s , como por 

exemplo, o f e i j a o , o milho, batata doce, algodao, e a f a r i n h a de 

mandioca. 

Caso nao houvesse variacao de chuvas no periodo inverno 

so, Cabaceiras t e r i a condicoes de desenvolver sua producao, j a que 

s e r i a razoavel a c o l h e i t a nessa epoca do ano. Os produtores vende 

riam milho, f e i j a o e f a r i n h a de mandioca, s5 que eram produzidas 

em pequenas proporgoes. Haveriam ainda muitos t i p o s de outros a r t i 

gos que poderiam c o n s t i t u i r numa boa parcela de c o n t r i b u i g a o para 

a economia do mu n i c i p i o , mas que nao foram devidamente explorados, 

como por exemplo, os minerals de v a l o r que l a existem, cujas j a z i ^ 

das nao foram exploradas. 

Ha tambem v a r i o s t i p o s de f i b r a s que nao receberam a 
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<cflH/| | as tecnicas de produgao, e, apesar de possuirem grandes propriedades, 

atengao devida t a n t o dos p r o p r i e t a r i o s como das autoridades, com 

excegao do caroa. 

A c u l t u r a de maior destaque entre as outras j a c i t a d a s 

f o i a do algodao. Em 1930 Cabaceiras possuia quatorze maquinas de 

descarocar algodao, sendo que t r e s eram movidas a vapor. Estas per 

tenciam aos maiores p r o p r i e t a r i o s , os tenentes-coroneis A u r e l i o 

Flo r e n c i o da S i l v a Limeira, Jose Montenegro e Manuel Barbosa Leal. 

As onze restant e s eram movidas a tragao animal, pertencentes a 

Olyntho Jose de Vasconcellos e o u t r o s . 

Apesar das d i f i c u l d a d e s oferecidas em relagao a t e c n i c a 

aplicada, a produgao de algodao era razoavel. 0 prego era mais ou 

menos de 9 a 15$000 por 15 q u i l o s de algodao. 

Essas descarogadeiras funcionavam na cidade e tambem nas 

he propriedades. 'Em cada estabelecimento havia uma renda mais ou me 

" " " I  j  A/or? 
nos v a r i a v e l . Naquel;es estabelecimentos onde as maquinas eram a 

vapor e evidente que a renda fosse s u p e r i o r , chegando a a t i n g i r 

5.000$000, e, aquelas em que trabalhavam <s©fere tragao animal, pos 

suiam uma renda i n f e r i o r a 200$000. Percebemos entao a diferenga 

entre ambas e, por este motivo, e que voltamos a d i z e r que r e a l 

I mente nao havia c a p i t a l d i s p o n i v e l para os produtores melhorarem 

nao tinham condigao f i n a n c e i r a para i n v e s t i r em melhoramentos. 

Com relagao ainda ao algodao, seu comercio era f e i t o en 

t r e Recife, Limoeiro, Paudalho, em Pernambuco, e Campi.ja Grande, 

na Paraiba.^A produgao deveria t e r sido melhor comercializada, 

î ESs,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f ^s condigoes p r e c a r i a s em que se encontravam as estradas t o r 

navam d i f i c i l o escoamento da produgao. 

Quanto a produgao do milho e do f e i j a o esta f o i reduzi 

da, poucos q u i l o s foram comercializados, os l u c r o s adquiridos ser 
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viam para a compra de a r t i g o s de p r i m e i r a necessldade ou comple 

mentares, como o querozene, o agucar, o v e s t u a r i o , e t c . . . As pes 

soas tinham re c e i o das estiagens e se preveniam colocando uma boa 

parte da produgao em s i l o s , a f i m de garantirem seu sustento ate 

a c o l h e i t a seguinte. Este f a t o ainda permanece ate os dias a t u a i s , 

principalmente entre o pequeno a g r i c u l t o r ou mesmo agueles que t r a 

balham sobre forma de arrendamentos. 

0 t r a b a l h o na c o l h e i t a da produgao do algodao e na a g r i 

c u l t u r a em g e r a l , em sua maior parte era u t i l i z a d a a mao-de-obra 

f a m i l i a r . I s t o e x p l i c a a nosso ver a grande quantidade de f i l h o s 

que possuiam a maioria daqueles p r o p r i e t a r i o s , f a t o este comprova 

do nos i n v e n t a r i o s pesquisados. Aqueles que nao tinham condigoes 

de colher sua produgao usavam os sistemas de meiagao e p a r c e r i a . 

Nas propriedades em que a plantagao era grande, o f e r e 

cendo uma boa c o l h e i t a , o p r o p r i e t a r i o , sem condigoes de col h e r , 

usava$ os sistemas j a citadosL^ Havia de uma c e r t a forma f a l t a de 

mao-de-obra, por que a maioria das pessoas plantava o algodao e 

dedicava-se a sua p r 5 p r i a propriedade, mesmo sendo um pequeno a g r i 

c u l t o r . 

A pecuaria teve um c e r t o peso na economia de Cabaceiras. 

Foi desenvolvida por possuir o municipio terrenos apropriados pa

ra a criagao das especies cavalar, muar, a s i n i n a , bovina, equina 

e caprina. Em sua maior p a r t e era encontrada a criagao de c a p r i 

nos, que se sobressaiam justamente por se adaptar melhor ao clima, 

j a que por v a r i a s vezes Cabaceiras f o i assolada pelas secas, e as 

estiagens resultavam na f a l t a de pastagens para os animais de gran 

de p o r t e . A criagao de caprinos era favorecida tambem pelos serro 

t e s . Eram neles que a criagao procurava pastagens secas, e muitas 

vezes encontrava ate agua nas l a j o t a s . 

UFPb/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D I B L I O T E C A / P K A I  



No que d i z r e s p e i t o aos l u c r o s , acreditamos que muito 

pouco f i c o u em Cabaceiras, pois ficavam com os i n t e r m e d i a r i e s . A 

arrecadagao o b t i d a nao era aplicada na cidade com f i n s de melhora 

mentos. Os pequenos p r o p r i e t a r i o s sofriam as consequencias por 

que muitas vezes, necessitando de d i n h e i r o , chegavam a vender o 

algodao antes mesmo de ser c o l h i d o , e i s t o evidentemente t r a z i a 

vantagens apenas para o comprador. 

Portanto, achamos que o desenvolvimento de Cabaceiras 

nao aconteceu justamente por que os l u c r o s nao ficavam r e t i d o s na 

cidade. 
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0 CAROA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lauro Pires Xavier comenta em seu l i v r o 0 Caroa, encon 

trado em manuscritos do seculo X V I I , assinados de p r o p r i o punho 

por V i d a l de Negreiros, acerca de sesmarias paraibanas, que j a na 

quele tempo se cuidava de uma especie de re f l o r e s t a m e n t o , e x i g i n 

do-se dos donos dos terrenos que os i n q u i l i n o s cuidassem dos ca 

roas, por serem plantas u t e i s a cordoaria dos navios e que plan 

tassem anualmente ao menos 50 pes de coqueiros as suas custas. 

Essas informagoes, d i z o autor, foram prestadas a Luet 

zelburg pelo coronel Domingos dos Santos, um dos estudiosos da 

h i s t 5 r i a da Paralba. 0 autor ainda comenta das d i f i c u l d a d e s que 

encontrou, dado a f a l t a de fontes b i b l i o g r a f i c a s que tratassem do 

assunto, mas mesmo assim nao d e s i s t i u do seu t r a b a l h o . Seguindo 

em suas pesquisas conseguiu d e t e c t a r v a r i a s fontes como tambem t e 

ve a preocupagao de i r verzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco como $e apresentava a p l a n t a 

gao, t i p o de t e r r e n o e extensao da c u l t u r a . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

|  

0 autor se r e f e r e a uma monografia f e i t a pelo paraibano 

Manuel de Arruda Camara - D i s s e r t a c a o s o b r e as p l a n t a s do B r a s i l , 

este t r a b a l h o f o i publicado na Imprensa Regia de Ordem de Sua A l -

teza Real, no Rio de Janeiro, em 1810 . 

XAVIER, Lauro Pires - 0 Caroa. Natal - RN, Rio de Janeiro, 1942, 

pp. 18-19. 
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Caroa -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Hzoglazlonla VanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.l2.ga.ta Mez. [Bi0m2.Ha V'allega

ta Kn.fi. Cam.; Bllb2.n.gn.a S2h0.lt} Kga.ll06tac.hy4> VafUe.ga.ta Been.; Bn.o-

Bn0m2.Ha llnticn-a Hon.t. ex. Bcin., Vyckla Glazlovll Bak.) , da fami 

l i a das Bomcllaccat,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6

 . - — s 

.0 

< - — ^ P l a n t a perene, acaule, de rizoma f i b r o s o , ate 1 m de a l 

t u r a . Folhas 3-5-7 invaginentes, e s t r e i t a s , l i n e a r e s , ovado-lanceo 

ladas, acuminadas, com as margens convolutadas e l i g e i r a m e n t e es 

pinhosas, de 1-2 m de comprimento por 2 cm de l a r g u r a , cobertas 

por c u t l c u l a impermeavel e cerosa. Quanto a coloragao, . as f o l h a s 

se apresentam verdes, roxas, amarelas, brancas ou l i s t a d a s , a l i a s 

em consonancia com o e s p e c i f i c o Van.l2.gata. Flores 40-60 purpureo-

violaceas com pedicelos vermelhos, protegidas por bractea l i n e a r -

lanceolado e dispostas em i n f l a r e s c e n c i a simples, raceniosa, com 

escapo verde-avermelhado erecto g l a b r o , coberto por uma camada de 

cera lanosa. Baga ovoide, um t a n t o angulpsa, 3 l o c u l a r de 2-3 cm 

de comprimento, castanho quando maduro, tendo 23-30 sementes en 

v o l t a s por mucilagem r a l a e adocicada. | zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i  

As f o l h a s produzem f i b r a s longas, sedosas, f i n a s , r e s i s 

t e n t e s , de grande u t i l i d a d e , com variados usos, desde a corda ao 

t e c i d o para roupa. 0 surto de i n d u s t r i a l i z a g a o da f i b r a do caroa, 

processado no decenio de 1930 e p r i n c i p i o s de 1940, com profundo 

r e f l e x o economico nos trechos mais i n g r a t o s dos sertoes pernambu-

canos e paraibanos, f l o r e s c e u e quase desapareceu em face da con-

cor r e n c i a de outros t e x t e i s / p r e f e r i d o s para o t e c i d o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E B RAG A, Renato - Plantas do Nordeste, especialmente do Ceara. 3a. 

edigao, F o r t a l e z a , E S A M , 1976, 540 p. (E S AM Colegao Mossoro-

ense, 42), pp. 167-168. 

http://an.l2.ga.ta
http://Bi0m2.Ha
http://Kn.fi
http://S2h0.lt%7d
http://Kga.ll06tac.hy4
http://VafUe.ga.ta
http://Bn0m2.Ha
http://Van.l2.gata
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Planta x e r o f i t a , as suas formagoes, sejam densas ou ra 

l a s , cobrem no minimo 60.000 quilometros quadrados das terras mais 

p r o p i c i a s do Nordeste, desde a Bahia ao P i a u i (81, 181). 

No Ceara, conforme Esmerino Parente (82, 9 ) , as zonas 

de ocorrencia do caroa (nas serras do Ibiapaba e do A r a r i p e ) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" E s t a o l o c a l i z a d a s e m t e r r e n o s p e d r e g o s o s e d e 

a r r i s c o s ( a r e i a b r a n c a e ma i s o u me n o s s o l t a ) ,  

s o l o s p a u p e r r i mo s d e v e g e t a c a o r a l a ,  ba 1 x a ,  e n -

g a l h a d a ,  t o r t u o s a ,  e n u ma a l t i t u d e n u n c a i nf e_ 

r i o r  a ^ 0 0 me t r o s ,  o q u e d e mo n s t r a q u e e s s a b r o 

m e1 i  a c e a r e q u e r  u ma c e r t a q u a n t i d a d e d e u mi d a d e 

na a t mo s f e r a ,  um c l i ma ma i s a me n o d o q u e o d o 

s e r t a o " .  

Nao se deve confundir o caroa com outras p l a n t a s , p r i n 

cipalmentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bn.omzli.cicezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.a4,, cujos nomes sao meros v a r i a n t e s da forma 

Can.agu.ata, por sua vez c o r r u t e l a de aaraua-ta, o oaraua, r i j o , du 

ro (10, 229). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/  

Este com outros assuntos r e f e r e n t e s a esta p l a n t a , se 

encontram documentadamente estudados na monografia 0 Caroa, de 

Lauro P. Xavier. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\ 

2.1 — Consideracoes Gerais 

De acordo com as fontes i n f o r m a t i v a s , podemos observar 

que realmente Manuel de Arruda Camara t i n h a uma preocupagao muito 

grande sobre as plantas do B r a s i l , e em especial com relagao ao 

caroa. Em nossas l e i t u r a s vimos que caroa e uma p l a n t a n a t i v a , en 

contrada principalmente no Nordeste, em especial em Pernambuco e 

Paraiba. 

http://Bn.omzli.cice.a4
http://Can.agu.ata


Manuel de Arruda Camara chamou a atengao das a u t o r i d a 

des para que dessera maior v a l o r a essa p l a n t a , j a que ela t e r i a 

grande u t i l i d a d e para a economia do B r a s i l . 0 caroa, por ser uma 

planta n a t i v a , nao exige maiores cuidados do homem a sua sob r e v i -

vencia, uma vez que se p r o l i f e r a muito rapidamente a merce da na 

tureza. Dessa maneira, proporciona^at ao homem vantagens em r e l a 

cao a outras c u l t u r a s que exigiam cuidados especiais t a n t o em f a 

se de p l a n t i o quanto na sua manutengao e p o s t e r i o r exploracao. 

Com v i s t a s a esses aspectos, e f a c i l compreender que o 

caroa, apesar de c u i t u r a n a t i v a e de sua u t i l i d a d e como materia-

prima na u t i l i z a g a o ,em cordo a r i a , sacarias e tecidos t i n h a se t o r 

nado uma c u l t u r a de grande importancia no contexto economico do 

Estado e do Pais. 

Para termos uma i d e i a de seu v a l o r economico, e bastan 

t e a t e n t a r para o f a t o de que potencias i n t e r n a c i o n a i s do por t e 

da I n g l a t e r r a , Estados Unidos e Franga, interessaram-se em cole 

t a r amostras dessa c u l t u r a e inspeciona-las em l a b o r a t 5 r i o s (de 

pesquisas para v e r i f i c a r se a qualidade da f i b r a o b t i d a s e r i a v i a 

v e l economicamente em termos de exploragao e fabricagao dos produ 

tos j a mencionados. Temos conhecimento que o caroa germinou em t o 

do t e r r i t 5 r i o n o rdestino, porem nos detivemos no estudo do munici 

p i o de Cabaceiras, por nao termos pretensao (por f a l t a . de tempo) 

de pesquisar em termos de Estado da Paraiba, j a quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i f f ^Haaiap«^s-_pos 

_^uar v a r i a s cidades que se dedicaram ao beneficiamento do caroa, 

como por exemplo, Sao Joao do C a r i r i , Soledade, Monteiro, Serra 

Branca e Princesa I s a b e l . 

A i n d u s t r i a de d e s f i b r a r o caroa f o i implantada p r i m e i -

ramente em Cabaceiras, no ano de 1938, recebendo i n f l u e n c i a do Es 

tado de Pernambuco, o qual f o i considerado "modelo". Na Paralba, 
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v a r i a s cidades foram beneficiadas com a implantagao de pequenas 

i n d u s t r i a s , contando o Estado com cem maquinas no seu t o t a l . 

Na Paralba, o p r i m e i r o a implantar a industry a f o i o 

Sr. Severino Lima de Araujo, homem simples, que apesar de possuir 

poucos recursos, era bastante c u r i o s o . ElezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pr5prio f o i o i d e a l i z a 

dor e c o n s t r u t o r da pequena usina no municipio de Cabaceiras, com 

posta de quatro maquinas e um b a t e d o r - e s t i r a d o r . Segundo informa 

goes de pessoas mais idosas da cidade que tambem foram trabalhado 

ras desta i n d u s t r i a , o Sr. Severino Lima levava de Campina Gran 

de f e r r o - v e l h o , que s e r v i a para a fabricagao das maquinas. 

I 

Essa a t i v i d a d e tornou-se muito importante, uma vez que 

com eles eram abastecidos outros centros, como f o i o caso de Per 

nambuco e outras cidades da Paralba que recebiam as maquinas de 

sua p r 5 p r i a fabricagao. 

Em e n t r e v i s t a dada azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Uniao A g v i o o l a de 13/09/1939, o Sr. 

Severino Lima f a l o u do grande rendimento i n d u s t r i a l que o caroa 

o f e r e c i a , mostrou tambem que a i n d u s t r i a era simples e f a c i l , as 

f o l h a s da p l a n t a eram adquiridas atraves de fornecedores* ^essas 

pessoas tinham o t r a b a l h o remunerado e era c e r t o o emprego, j a que 

essa c u l t u r a nao se esvaziava tao f a c i l m e n t e . Em suma, havia uma 

grande plantagao de caroa para atender muito bem as pessoas que se 

dedicavam ao seu beneficiamento. Para termos uma i d e i a , a q u a n t i -

dade a d q u i r i d a era de 60 a 100 arrobas, diariamente, de caroa bru 

t o . 

De 15 q u i l o s de f o l h a s se e x t r a i 1 q u i l o de f i b r a . Con 

forme depoimentos do Sr. Severino, 2 4 pessoas trabalhavam para a 

i n d u s t r i a , e as despesas com o pessoal eram de $500 por cada q u i 

l o de f i b r a s produzidas. 
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Uma maquina t i n h a capacidade para p r o d u z i r , em um d i a 

de t r a b a l h o , 25 q u i l o s de f i b r a s , e x t r a i d o s de 375 q u i l o s de fo 

lhas. Ve-se que., a i n d u s t r i a , apesar de pequena, t i n h a capacidade 

de absorver quase 2.000 q u i l o s de folhas e produzir 125 q u i l o s de 

f i b r a s d i a r i a s . -"Baroy o -que podemos •afirmar e.que §> caroa o f e r e c i a , 

todas as condigoes f a v o r a v e i s para a sua exploragao, so—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG$&&=?TT&Q^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I 

nes-so-ehtender deixaram-no de lado pelo agave. Este f a t o nos cha 

mou a atencao p o i s , segundo informacoes nao comprovadas, o agave 

t e r i a sido i n t r o d u z i d o no B r a s i l pelo europeu, e automaticamente 

tomou o lugar do caroa. Sua produgao era muito mais dispendiosa, 

uma vez que seriam necessarios cuidados especiais, o que nao aeon 

t e c i a com a c u l t u r a do caroa. 

2.2 — A Conjuntura I n t e r n a c i o n a l 

0 momento h i s t o r i c o que estudamos nos apresenta um mun 

do em fase d i f l c i l . A c r i s e gerada pela acumulagao de capitals das 

grandes potencias, as disputas dos palses c a p i t a l i s t a s que ambi 

cionavam mais mercados, a c o r r i d a armamentista, os choques id e o l o 

gicos e o imperialismo economico foram as p r i n c i p a l s causas das 

l a . e 2a. Guerra Mundial. 

Esse periodo - 1938-1946 - f o i de uma conjuntura de guer 

ra mundial, e a desorganizagao do comercio deixou saldos negati 

vos em todos os sentidos. No B r a s i l , e em p a r t i c u l a r na Paraiba, 

sentiram-se as conseqiiencias da guerra, pois nesta epoca a Parai 

ba estava em pleno desenvolvimento em relagao as exportagoes do 

algodao. Diante da situagao e sem condigoes de exportar, a Paral 

ba comega a estocar sua produgao. Os pregos cairam assustadoramen 

t e em decorrencia da f a l t a de mercado. Ja na epoca da l a . Guerra 

Mundial, exportava-se o caroa. 



" E m 1 9 1 6 ,  e n g a r r a f a d a a e s q u a d r a a 1 e ma ,  e f e i t o o 

p o l i c i a me n t o d o ma r  p e l a s p o t e n c i a s da E N T E N T E ,  

a b r i n d o - s e a s i t u a c a o p a r a quer n t i n h a o q u e v e n 

d e r "
8

.  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quando o comercio se restabeleceu, o algodao ^ecebeu um 

novo impulse, trazendo consequentemente vantagens para a Paralba. 

Essa epoca f o i de seca e de guerra, mas nem por i s t o a produgao 

do algodao perdeu seu preco, pois v a r i o s i n c e n t i v o s foram dados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j 

atraves das areas governamentais. Alem da produgao do algodao ha 

v i a outros produtos de re l e v a n c i a para a economia do pa i s , como 

por exemplo cana-de-agucar, cafe e, tambem, a f i b r a do caroa, que 

nesta epoca, segundo as e s t a t i s t i c a s , j a t i n h a v a r i a s toneladas 

exportadas para os Estados Unidos, Franga e I n g l a t e r r a . A produ 

gao do caroa f o i de suma importancia para o Nordeste fegssfeipios 

. * Pernambuco e Paraiba>^-j a que f o i nesta regiao que o caroa nas 

ceu em abundancla. 

Para termos uma i d e i a da importancia que o caroa tern na 

economia do B r a s i l , pode-se v e r i f i c a r a grande quantidade que o 

pais exportou no periodo de 1914 a 1938 9. (Tabela a s e g u i r ) . 

ANOS EXPORTAQ&O PRECO MEDIO 

1914-1918 1.264 Kg $426 

15.068 Kg $406 

1924-1928 189.524 Kg $886 

1929-1933 65.829 Kg 10$15 ? 

1934-1938 436.884 Kg 1$190 

8 Cf. MARIZ, Celso - Evolugao Economica da Paraiba. Joao Pessoa, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA 1 

^/"A Uniao", 1939, p. 51. 
9 XAVIER, Lauro Pires - 0 Caroa, op. c i t . , p. 162. 
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Ressaltamos que s5 em 1938 foram remetidos para a Bahia 

aproximadamente ̂ 400.000 q u i l o s , que a. espo-rtou- de 1934 a .1938 ,pa^ 

ra^os mercados e s t r a n g e i r o s . Esses dados e s t a t i s t i c o s , diwlgados, 

revelam a necessidade de se i n i c i a r r~q**a»be' mais—eedo meihox, a 

i n d u s t r i a l i z a g a o , na Bahia, dessa poderosa f i b r a v e g e t a l , com enor 

mes p r o v e i t o s para a economia n a c i o n a l " .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SlAi2^>\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J? p> ~ 

A tabela que apresentamos acima mostra a produgao que a 

Bahia recebia de outros Estados para f i n s de exportagao. Realmen 

t e esses dados nos mostram que o caroa teve bastante aceitagao no 

mercado i n t e r n a c i o n a l . No entanto, o que assistimos, infelizmente, 

f o i a f a l t a de atengao e i n c e n t i v o s por p a r t e dos governantes, no 

sentido de melhorar ou aperfeigoar a maquinaria para se conseguir 

maiores e x i t o s nas exportagoes. 

Como vimos, muitos palses se interessavam pela produgao, 

dado a sua u t i l i z a g a o que por s i n a l poderia ser u t i l i z a d a de va 

r i a s formas p o s s i v e i s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" De t o d a s a s c u l t u r a s ,  p o r e m,  a q u e l a q u e ma i s me 

i mp r e s s i o n o u ,  s e m d u v i d a ,  f o i  a d o c a r o a ,  c om l a r  

ga f  a i  x a d e t e r r a q u e si e a c h a j a o c u p a d a p e l a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• I 
e x t e n s a o d e s u a s p l a n t a c o e s .  0 Go v e r n o p r e c i s a 

d e a u x i l i a r  ma i s e s s a r e a l i z a c a o e x t r a o r d i n a r i a ,  

q u e e q u a s e s u r g i d a da i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r  q u e 

e a i n d u s t r i a l i z a g a o d e s s a f i b r a .  D i s t r i b u i r  m£ 

q u i n a s c o m o s a g r  i  c u 1 t o r  e s ,  de s f  i  b r a dor a s e m q u a n -

t i d a d e ,  p o r q u e ma t e r i a - p r i ma n l o f a l t a .  E uma f o £ 

t e d e r e n d a i n a l e a v e l  p a r a o n o s s o me r c a d o d e f i  

b r a s "
1 0

.  

1 0 XAVIER, Lauro Pires - O Caroa, op. c i t . , pp. 1 6 2 - 1 6 3 . 
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Apesar de sabermos que o caroa s e r v i a como s u b s t i t u t o 

do canhamo e de outros produtos, © jnesmo no nosso entender nab che 

gou a receber a atengao devida, para i s t o v e r i f i c a - s e que o espa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

50 que ele ocupou na economia do B r a s i l f o i de f a t o muito peque 

no. Achamos que-por algum motivo e l e deixou de receber i n c e n t i v o s , 

t a l v e z pelo f a t o de outros paises possuirem produtos semelhantes, 

razao pela qua-1 nao consentiram que a nossa c u l t u r a se desenvol 

vesse, uma vez que sabemos da dependencia do B r a s i l em relacao aos 

paises desenvolvidos. 

Para os nordestinos especialmente, o desenvolvimento do 

caroa t e r i a sido bastante u t i l , quando sabemos que a maior p a r t e 

das pessoas v i v e da a g r i c u l t u r a . Com a descontinuidade da ocupa 

gao na a g r i c u l t u r a , devido a ocorrencia do inverno, o t r a b a l h o no 

caroa i r i a proporcionar aos a g r i c u l t o r e s um meio de s u b s i s t e n c i a , 

evitando, conseqiientemente, o exodo r u r a l no perlodo do verao. Que 

remos d i z e r que o caroa, sendo uma p l a n t a do Nordeste e que v i v e 

bem, t a n t o no inverno como no verao, s e r i a oportuno que as a u t o r i 

dades colocassem em cada area onde houvesse o c u l t i v o dessa f i b r a 

v e g e t a l , maquinas de beneficiamento, no sentido de assegurar o pe 

queno a g r i c u l t o r em suas t e r r a s . 

Com essas medidas e evidente que seriam oferecidos em 

pregos, absorvendo a mao-de-obra que estava sem opgao de traba 

l h o . E verdade que essas pessoas passariam a ser assalariadas, mas 

temporarias, pois na epoca de inverno t e r i a m condigoes de retomar 

as suas t e r r a s e trabalharem seus p l a n t i o s , ou seja, na a g r i c u l t u 

ra de s u b s i s t e n c i a . 
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2.3 - Modalidades dc Extracao do Caroa 

As f o l h a s do caroa eram adquiridas em quantidade, em pe 

quenas e grandes propriedades, nao havendo nenhum obstaculo quan 

t o a r e t i r a d a das mesmas pelos p r o p r i e t a r i o s , em v i r t u d e de que 

essa c u l t u r a para eles nao apresentava nenhum rendimento. Pelo con 

t r a r i o , em razao da vasta p r o l i f e r a c a o abranger grande area das 

propriedades, faz i a - s e necessario a sua r e t i r a d a a f i m de se po 

der efe t u a r outras c u l t u r a s . 

Tanto que alguns p r o p r i e t a r i o s chegavam a queimar areas 

onde se encontrava o caroa. Mas, com o decorrer do tempo os pro 

p r i e t a r i o s foram tomando conhecimento que poderiam t e r l u c r o s com 

a venda daquela materia-prima, ainda mais quando perceberam que o 

p r o p r i e t a r i o da i n d u s t r i a estava tendo bons lu c r o s quando do des 

fibramento. A p a r t i r desse momento as coisas se inverteram, pois 

o caroa em f o l h a s so s a i r i a em t r o c a de pagamento, i s t o e, o dono 

da i n d u s t r i a t e r i a que compra-lo, f a t o este que antes n a b o c o r r i a . 

Diante d i s t o , os p r o p r i e t a r i o s passaram a c o n t r o l a r t o 

da a r e t i r a d a do caroa de suas fazendas, nao permitindo a entrada 

de pessoas que tivessem i n t e r e s s e em c o r t a r a c u l t u r a , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr 
Consoante informacoes recebidas atraves de autoridades 

da epoca, bem como de pessoas que haviam trabalhado na p r o p r i a i n 

d u s t r i a , recebemos as seguintes informacoes: 

a) Que a c o l h e i t a da f o l h a do caroa era f e i t a por mulhe 

res que, a troco de baixissima remuneracao,dispunham-

se a penetrar mata adentro para colher o m a t e r i a l . 

b) Que a r e t i r a d a das f o l h a s se dava de forma bastante 

p r e c a r i a . I s t o exolica-se D o r n n pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a n l a n f a noocn-;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r r , , - , - ;  



t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

24 

t r a b a l h o extremamente arduo para as mulheres. 

c) A maior parte das mulheres que se dedicava a este t r a 

balho deslocava-se da cidade para as propriedades, 

levando muitas vezes mais ou menos uma hora de cami. 

nhada para alcancar o l o c a l da c u l t u r a . 

d) Para a r e t i r a d a das fo l h a s as mulheres u t i l i z a v a m f a 

coes e fac a s - p e i x e i r a s bastante amoladas e, depois 

do c o r t e , formavam os f e i x e s que transportavam na ca 

beca. A quantia que recebiam por cada f e i x e era de 

1 cruzado. £ importante s a l i e n t a r que estas mulheres 

nao tinham v i n c u l o empregaticio, nem com o dono da 

i n d u s t r i a e nem tampouco com o p r o p r i e t a r i o da t e r 

r a , e podiam apanhar o caroa no h o r a r i o que lhes con 

viesse. 

Em relacao a mao-de-obra empregada na i n d u s t r i a , esta 

era composta de mais. ou menos uns 24 trabalhadores, q*te—tsrabalha-

vam sobne o sistema de produgao, recebendo 1 tostao por q u i l o . 0 

tr a b a l h o t i n h a i n i c i o a p a r t i r das 05:00 horas e se prolongava ate 

as 23:00 horas. S5 nao se trabalhava numa pequena parte do domin 

go. Esses trabalhadores eram empregados apenas na i n d u s t r i a de Ca ega zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fa) 

baceiras, quer d i z e r , nao mantinham outras a t i v i d a d e s . 

mos, todo o d i a era ocupado pelos trabalhos no desfibramento do 

caroa. O pequeno rendimento que recebiam s e r i a para o sustento da 

f a m i l i a . Muitos dos trabalhadores eram casados, e os s o l t e i r o s 

sempre tinham obrigacao de ajudar os pai s , j a que tratava-se sem 

•pre de pessoas pobres. 

Quanto as l e i s t r a b a l h i s t a s , essas nao eram aplicadas. 

Conseqiientemente, nao tinham nenhuma a s s i s t e n c i a por parte dos se 

tores competentes ( M i n i s t e r i o do Trabalho). 



Acrescentamos ainda que, no trabalho da i n d u s t r i a , nao 

se v e r i f i c a v a a p a r t i c i p a c a o das mulheres e nem das criancas. Es 

te f a t o nos i nteressou muito, uma vez que havia|i todas as condtgoes 

de serem empregadas para o t r a b a l h o mais leve. Por i s t o , a c r e d i t a 

mos que a nao p a r t i c i p a c a o dos mesmos nesses trabalhos deveu-se 

ao seu aproveitamento na c o l h e i t a do caroa. 

E evidente que com a saida do marido para o t r a b a l h o , a 

mulher t e r i a que continuar cumprindo as obrigacoes na lavoura ou 

no cuidado com o gado, j a que anteriormente era f e i t o por e l e s . 

I s t o d i f i c u l t o u sua saida para a i n d u s t r i a . 

Por outro lado, o dono da i n d u s t r i a , no nosso entender, 

nao t e r i a muito i n t e r e s s e de empregar mulheres e criangas, pelo 

f a t o de que a mulher poderia a f e t a r a p r o d u t i v i d a d e , devido a pro 

blemas de gestacao, f i l h o s menores, e t c . . . Assim, seu rendimento 

nao i r i a atender as expectativas do p r o p r i e t a r i o dos meios de pro 

dugao. 

D i f i c i l m e n t e na i n d u s t r i a t e x t i l a mao-de-obra masculi-

na no caso do caroa era tao barata quanto a feminina. 0 t r a b a l h o 

r e a l i z a d o pelos homens se dava da seguinte maneira: a todos era 

confiado uma t a r e f a , uns travalhavam nas maquinas, outros lavavam 

as f i b r a s , outros colocavam as f i b r a s para secar e os o u t r o s , por 

sua vez, preparavam os fardos para serem transportados para Campi 

na Grande. 
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2.4 — Tecnicas de Producao e Comercio 

As maquinas usadas eram pouco aperfeicoadas. Mesmo as 

sim, eram produzidos muitos q u i l o s por d i a . A f a b r i c a era c o n s t i -

t u l d a de nove compartimentos. Em cada compartimento era colocada 

uma maquina, onde os trabalhos no desfibramento eram realizados 

por etapas. Constava de prensas batedor-estivadoras, tanques e d i 

versos outros instrumentos que serviam ao manuseio da produgao. 

Eram reservados outros compartimentos para estocar a producao que 

estava pronta para Ser enviada para Campina Grande. 

0 beneficiamento do caroa em Cabaceiras f o i considerado 

urn dos melhores do mercado, porque, alem da passagem da f i b r a pe 

l o batedor, ainda passava por urn processo de solugao oleosa que 

melhorava consideravelmente a qualidade da mesma, o que nos f o i 

explicado por ex-trabalhadores da mencionada i n d u s t r i a . 

Diante dos bons resultados que o caroa estava dando, a 

c o l h e i t a passou a ser f e i t a de o u t r a maneira. Ao inves de ser car 

regado na cabeca das mulheres, passaram a t r a n s p o r t a r em lombos 

de animais (jumentos). Com i s t o , havia condicoes de conduzir uma 

maior quantidade de f o l h a s . Outro f a t o importante era de que alem 

de trazerem as f o l h a s , tambem tinham que t r a n s p o r t a r a lenha (ca 

t i n g u e i r a ) para fazer o gasogenio, que se r v i a para o aquecimento 

e conseqiiente funcionamento das maquinas. 

Quanto ao comercio, este era f e i t o com Campina Grande, 

ju n t o a f i r m azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA JOAO ARAOJO & CIA., que monopolizava toda a compra 

de caroa do Estado da Paraiba. A firma JOAO ARA&10 ik-ttii. ,C era, 

por sua vez, urn i n t e r m e d i a r i o da f a b r i c a YOLANDA, pertencente aos 

Srs. Adobati e Jose de Vasconcelos e S i l v a , ambos do Estado de Per 

nambuco. 
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Juntando as informagoes dadas pelo professor Lauro P i -

ires Xavier e das pessoas que viveram essa epoca, podemos observar 

que realmente o caroa t e r i a um grande peso para a economia do Es 

tado; nao conseguimos captar maiores detalhes devido ao descaso 

que f o i dado a c u l t u r a . 

Segundo Lauro Pires Xavier, os coraponentes da firmazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA JOKo 

AEAOJO & CIA. estavam tao entusiasmados com os bons re s u l t a d o s , 

que chegaram a fazer slogan que diziam: "Fibra do caroa - nordes-

t i n o s l Concorri^para l i b e r t a r o B r a s i l da importacao de f i b r a s es 

t r a n g e i r a s . C o l h i e b e n e f i c i & i o c a r o a " 1 1 . 

Com relacao aos l u c r o s , e evidente que muito pouco per 

manecia na cidade. Todo o c a p i t a l era desviado para Campina Gran 

de, atraves de t e r c e i r o s , que repassavam o c a p i t a l daquele municl^ 

p i o , acarretando por sua vez p r e j u l z o s para a regiao. Portanto, as 

pessoas beneficiadas com os lucro s se resumiam a um pequeno nume 

ro da classe dominante de Campina Grande e Pernambuco. 

Apesar de se t r a t a r de uma i n d u s t r i a de pequeno p o r t e , 

conseguiu suplantar as expectativas do p r o p r i e t a r i o . Ora, se o 

caroa era uma p l a n t a que c r e s c i a sem nenhum cuidado, e notorio que 

os gastos com sua produgao nao eram grandes. Por i s s o , trabalhava-

se com maior empenho a f i m de dar conta dos v a r i o s pedidos f e i t o s 

pelo Sr. Joao Araujo. No periodo de 1938 a f i r m a pagava a razao 

de 2$0 o q u i l o , comprava de 10.000 a 15.000 q u i l o s de caroa por 

mes. Semanalmente eram abastecidos seis caminhoes. 

Com a grande produgao da f i b r a , o mercado para o caroa 

tornou-se c e r t o e o prego nao c a i a . Dessa maneira, os lucro s para 

os que se dedicavam ao desfibramento eram bastante s a t i s f a t o r i o s . 

1 1 XAVIER, Lauro Pires - 0 Caroa, op. c i t . , p. 126. 
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Com r e f e r e n d a as v i a s de c i r c u l a g a o , cabe d i z e r que 

eram por demais precarias na regiao, ou seja, e x i s t i a m apenas es 

tradas carrogaveis, que muito mal permitiam o trafego de v e l c u l o s . 

Apesar desses inconvenientes, a produgao sempre f o i escoada, j a 

que salam por semana seis caminhoes carregados; mas, a ma condi 

gao das estradas era compensada pela sua c u r t a d i s t a n c i a entre Cam 

pina Grande e Cabaceiras. Posteriormente essas estradas foram me 

lhoradas, quando da permanencia do i n t e r v e n t o r estadual Argemiro 

"Por s i n a l f o i nessa epoca de 1940 que ele fez p u b l i c a r 

o Decreto-Lei n9 72, concedendo isengao de impostos por um p e r i o -

do de cinco anos, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA EMPRESA DESFIBRADORA PARAIBANA LTDA., de Cam 

pina Grande, e outras empresas ou firmas de i g u a l natureza, que se 

fundarem no Estado, para o beneficiamento do caroa e de outras f i 

bras de grande procura nos mercados nacionais e e s t r a n g e i r o s " 1 2 . 

de FigueiredozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA l/ ij^  

2 XAVIER, Lauro Pires - 0 Caroa, op. c i t . , p. 184. 
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3 - A SOCIEDADE 

No que se r e f e r e ao s o c i a l , Cabaceiras, no ano de 1938, 

nao o f e r e c i a a sua populagao quase nenhuma a t i v i d a d e c u l t u r a l . As 

associagoes que iam surgindo logo eram e x t i n t a s . I s t o pode ser jus 

t i f i c a d o dado a f a l t a de condicoes da pequena populacao. 0 padrao 

de v i d a era baixo.Haviaf poucas pessoas que tinham uma c e r t a con 

dicao. 

Os dias de maiores movimentos na cidade eram justamente 

aqueles em que aconteciam as f e i r a s . Varias pessoas se juntavam 

com o i n t u i t o de comprar produtos e vender a q u i l o que eles pos 

suiam. Haviam tambem os dias da celebracao. 

Como a populagao era muito r e l i g i o s a , nao perdiam as mis 

sas, e a cidade a c o l h i a muitas pessoas t a n t o da cidade como da zo 

na r u r a l . 0 que se destacava em Cabaceiras nesse perlodc era o ser 

v i c o p o s t a l , por possuir uma agenda t e l e f o n i c a de 4a. classe. Sua 

agente era uma mulher, Ri t a Sodronia Pereira Araujo. As malas dos 

Correios eram conduzidas em lombo de animais, duas vezes por sema 

na, de Joao Pessoa e Campina Grande. 

0 servigo t e l e g r a f i c o era efetuado pela Agenda Postal 

T e l e f o n i c a , comunicava-se com a Estagao T e l e g r a f i c a do municipio 

de Sao Joao do C a r i r i numa extensao de 42 Km. Essa agenda expe 

d i a telegramas de Cabaceiras para o r e s t a n t e do Estado. 

No que se r e f e r e aos t r a n s p o r t e s , Cabaceiras nao era 

bem s e r v i d a , possuia apenas dois caminhoes, os quais serviam para 

o t r a n s p o r t e das pessoas que se deslocavam para Campina Grande, 



a f i m de fazerem compras de mercadorias de p r i m e i r a necessidade, 

para abastecer a populagao. I n s i s t i m o s na f a l t a de assistencia que 

as autoridades dispensavam as estradas de acesso a cidade, acarre 

tando a d i f i c u l d a d e de t r a f e g o e escoamento aquela comuna. 

No que d i z r e s p e i t o a seguranga p u b l i c a , no municlpio 

de Cabaceiras e x i s t i a um destacamento da P o l i c i a M i l i t a r , formado 

por 15 pragas, chefiados por um 29 Sargento que pe r t e n c i a a mesma 

corporagao. 

No que tange ao setor p o l i t i c o , observamos que antes da 

i n s t i t u i g a o do Estado Novo e x i s t i a m dois p a r t i d o s p o l i t i c o s , sen 

do um da corrente governamental, o P a r t i d o Progressista da P a r a i -

ba, e o outro da c o r r e n t e o p o s i c i o n i s t a , o P a r t i d o L i b e r t a d o r . Ha 

v i a uma l u t a a c i r r a d a entre essas duas co r r e n t e s , e a maioria da 

populagao seguia a corrente governamental. 

Os homens que mais se destacavam na politica l o c a l foram 

os Srs. Joao de Sousa Barbosa e Joao Leoncio de Castro. 

Saude Publica - em Cabaceiras nao f o i r e g i s t r a d a nenhum 

surto de molestias endemicas, sendo muito raro os casos de tuber-

culose, l e p r a , malaria e opilagao. Os servigos de a s s i s t e n c i a hos 

p i t a l a r eram i n e f i c i e n t e s , e em casos graves e urgentes o doente 

t e r i a que ser transportado para Campina Grande, sendo atendido pe 

l o t r a d i c i o n a l H o s p i t a l Pedro I . 

Na Educagao, realmente o ensino era p r e c a r i o . Segundo o 

que constatamos, funcionavam nesse ano (1938) apenas quinze esco 

las estaduais e algumas outras mantidas pela Prefeitura Municipal. 

0 curso apresentado era rudimentar, t r e s dessas escolas funciona 

vam na sede do municipio enquanto as outras estavam d i s t r i b u l d a s 

no d i s t r i t o . As escolas da sede eram uma masculina, uma feminina 

e a o u t r a mixta, e as escolas dos d i s t r i t o s eram todas mixtas. A 



media de alunos matriculados era de 600, e a municipalidade con 

t r i b u l a com 10% das suas rendas para a Educagao. 

Apesar de todas essas d e f i c i e n c i a s , Cabaceiras tern f i 

lhos i l u s t r e s . Muitos enfrentando as d i f i c u l d a d e s da epoca, con 

cluiam o p r i m a r i o e seguiam para Campina Grande, a f i m de c o n t i 

nuarem seus estudos. Entre muitas f i g u r a s importantes destacamos Fe 

l i x Araujo. 

As condigoes dos trabalhadores eram por demais preca 

r i a s . Nenhuma das vantagens que os grandes centros ofereciam ao 

trabalhador, por pequenas que fossem, foram oferecidas ao traba 

lhador cabaceirense. Ossalario era de 3$000 d i a r i o s , para fazer 

face a todas as despesas. Nao havia excegao. Todos os trabalhado

res eram assim remunerados, nao tendo d i r e i t o a nenhuma percenta 

gem. A a s s i s t e n i c a medica tambem estava e x c l u i d a . Quer d i z e r , o 

trabalhador nao recebia a s s i s t e n c i a de especie alguma. 

No computo g e r a l , podemos v e r i f i c a r que Cabaceiras pade 

c i a da f a l t a de a s s i s t e n c i a por p a r t e das autoridades l o c a i s e es 

taduais. Por se t r a t a r de uma regiao i s o l a d a , c a i u no esquecimento. 

Nao r e s t a duvida de aquele municipio t e r i a toda condi_ 

cao de se desenvolver, j a que de uma forma ou de o u t r a e l e dispu 

nha de recursos, que explorados t r a r i a m o seu desenvolvimento. Atu 

almente Cabaceiras passa por transformagoes e melhorias nas c u l t u 

ras como o alho e o tomate, sustentaculo da economia do municipio. 

As autoridades a t u a i s muito tem f e i t o pela cidade, como 

introdugao de bancos, telecomunicagoes, ensino de 19 e 29 grau, en 

f i m , uma s e r i e de outros f e i t o s que teem c o n t r i b u i d o bastante pa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\ 

ra o seu desenvolvimento. 
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CONCLUSAO 

O tra b a l h o que ora conclulmos nos deu oportunidade de 

conhecer um pouco o municipio de Ca b a c e i r a s , tanto no que se r e f e 

r e ao aspecto h i s t o r i c o quanto ao p o l i t i c o , economico e s o c i a l . 

Procuramos nos deter principalmente na producao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aavoa 

por se t r a t a r de uma c u l t u r a v a l i o s a e que, de uma c e r t a forma, 

c o n t r i b u i u de maneira ponderavel para a economia do Estado. Pude 

mos comprovar que o caroa apos o beneficiamento e r a transportado 

para outros c e n t r o s consumidores, abastecendo, desta forma, tanto 

o mercado i n t e r n o como o externo, sendo exportado, i n c l u s i v e , pa 

r a v a r i o s p a l s e s da Europa. 

Com v i s t a s a e s t e s aspectos mencionados, percebe-se que 

o municipio de Cabaceiras nao f o i contemplado como d e v e r i a s e r , 

i s t o porque toda a sua producao e r a c o m e r c i a l i z a d a em Campina Gran 

de, trazendo como conseqiiencia o carreamento de re c u r s o s para ou 

t r a s c i d a d e s . 

E s t e f a t o , sem duvida, entravou o desenvolvimento da ci_ 

dade, uma vez que os l u c r o s destinavam-se apenas a uma minoria 

que nao p e r t e n c i a ao municipio. A situagao neste periodo (1938-

1946), auge da implantacao da i n d u s t r i a do caroa na Paraiba, nao 

chegou, pelo menos em Ca b a c e i r a s , a dei x a r saldo p o s i t i v e Por Ca 

b a c e i r a s p o s s u i r grande area com a materia-prima, t e r i a sido pos 

s i v e l que um r a z o a v e l desenvolvimento t i v e s s e marcado esse p e r l o 

do. No entanto, economicamente a cidade apresentou alguns melhora 

mentos: as e s t r a d a s foram mais cuidadas por que i s t o era de i n t e 

r e s s e dos comerciantes, com o i n t u i t o de f a c i l i t a r o escoamento 

da producao. 
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Acreditamos, portanto, que as autoridades f e d e r a l s , es 

tadu a i s e municipals nao se preocuparam em desenvolver e s s a v a l i o 

sa f i b r a v e g e t a l , nao por f a l t a de informagoes, uma vez que e s t a 

c u l t u r a f o i bastante divulgada a t r a v e s de j o r n a i s da epoca. Quere 

mos r e s s a l t a r que e s s a f a l t a de i n t e r e s s e t i n h a o corrido por pres 

sao i n t e r n a c i o n a l , j a que a f i b r a do caroa concorrera com a j u t a 

i n d i a n a , que chegava ao B r a s i l j a i n d u s t r i a l i z a d a . 



— zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t
1 

BI BLI OGRAFI A GERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 - ALMEIDA, Horacio de - H i s t 5 r i a da Paraiba, I , 1966. 

2 - BRAGA, Renato - P l a n t a s do Nordeste, especialmente do Ceara. 

3a. ed., F o r t a l e z a , ESAM, 1976, 540p. (ESAM, Colegao Mosso 

roense, 42). 

3 - CARDOSO, S. Flamarion C i r o - Colegao Primeiros Voos. E d i t o r a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ 7 
B r a s i l i e n s e , Sao Paulo, 1981. ^ 

4 - CARR, Edward H a l l e t , 1892 - Que e H i s t o r i a ? C onferencias Geor 

ge Macaulay Trevelyan, p r o f e r i d a s por H.E. CARR na Univer-

sidade de Cambridge, janeiro-margo de 1961. Trad, de L u c i a 

Mauricio de Alverga, r e v i s a o t e c n i c a de Maria Yedda Linha 

r e s , Rio de J a n e i r o , Paz e T e r r a , 2a. ed., 1978, p. 130. 

5 - JOFFILY, I r i n e u - Notas Sobre a P a r a i b a . s 5 c i o correspondente 

do I n s t i t u t o H i s t o r i c o e Geographico do Rio de J a n e i r o , e 

do I n s t i t u t o Arqueol5gico Pernambucano. Typografia do "Jor 

nal do Commercio", Rodrigues & C i a . , 1892. 

6 - MEDEIROS DE, Coriolano - D i c i o n a r i o Corografico do Estado da 

P a r a i b a . 2a. edigao, M i n i s t e r i o da Educagao e Saude, I n s t i 

tuto Nacional do L i v r o , Departamento de Imprensa Nacional, 

Rio de J a n e i r o , 1950. 

7 - MARIZ, Celso - Evolucao Economica da P a r a i b a . "A Uniao E d i t o 

r a " , Joao Pessoa - Pb, 1939. 

8 - OTAVIO, Jose - A P a r a i b a , das Origens a Urbanizagao. UFPb/ 

FUNAPE, E d i t o r a U n i v e r s i t a r i a , Edicao "Casa de .TncS i m p r i -



35 

TAVARES, L y r a de Joao - A P a r a i b a , 1909. Volume I I , Imprensa 

O f i c i a l , P a r a i b a , 1910. 

XAVIER, Lauro P i r e s - O Caroa. Natal - RN, EMPARN/Fundacao Gui 

maraes Duque, 19.82, 270p. (EMPARN - Documentos, 7, Cole 

gao Mossoroense, 247). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FONTES PRIMARIAS MANUSCRITAS: 

I n v e n t a r i o Post Mortem. Cartorio Onico de O f i c i o . Cabacei 

r a s - Pb,! Anos 1841-1940. 

FONTES IMPRESSAS: 

ARRUDA DA CAMARA, Manuel - Obras Reunidas. Fundacao de Cul 

t u r a Cidade do R e c i f e , R e c i f e , 1982. 

TARQUINO, T. - "Oito Dias nos Estados". Colaboracao Espe 

c i a l do SIPS, C a b a c e i r a s , Estado da P a r a i b a , 1940. 

FONTES PRIMARIAS ORAIS: 

ENTREVISTAS: 

- C a p i t u l i n o Ramos (ex-comerciante, 96 anos); 

- C i c e r o Nobrega (ex-Vereador, f a z e n d e i r o ) ; 

- Esmeraldino Henriques (ex - f u n c i o n a r i o dos C o r r e i o s e Te 

l e g r a f o s ) ; 

- Jose Merencio Sobrinho (ex-empregado da i n d u s t r i a ) ; 

- Maria das Neves Nunes (ex-apanhadora de c a r o a ) ; 

- Maria de Rufino ( idem ) ; 

- R i t a B a t i s t a ( idem ) ; 

- Jorge G i l s o n de F a r i a s ( P r e f e i t o ) ; 

- T e r e s i n h a de J e s u s F a r i a s A i r e s ( V i c e - P r e f e i t a ) . 
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0 j o r n a lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A UNlAO", de Joao Pessoa - Paraiba, no Suple 

mento A g r i c o l a , de 14/01/1940, p u b l i c a a seguinte materia a r e s 

peito de uma c o n s u l t a que f o i d i r i g i d a a Seccao de Fomento Agrlco 

l a da Paraiba por um i n t e r e s s a d o na exploragao do caroa. 

Respostas aos q u e s i t o s abaixo, enviados a e s t a Seccao 

pelo S r . Arnaldo Von Sohsten, por intermedio do Almoxarife L u i z 

Medeiros, sobre a exploragao do caroa e da agave: 

19) QUAL OS PRECOS DAS DESFIBRADORAS? 

- Resposta: As d e s f i b r a d o r a s sao vendidas a razao de 900$0 a 

1:200$0. 

29) QUAL A MARCA MAIS INDICADA? 

- Resposta: Nao ha marcas r e g i s t r a d a s ; o i n t e r e s s a d o , entretanto, 

podera procurar, em Campina Grande, o representante 

do S r . Severino Lima de Araujo, da cidade de Cabacei

r a s , o qual f a b r i c a maquinas de d e s f i b r a r a 900$0 e 

maquinas de b e n e f i c i a r ("batedor") a 1:500$0. Outras 

pessoas tambem vendem. 

39) QUAL O RENDIMENTO DE CADA DESFIBRADEIRA? 

- Resposta: O rendimento e de cinqlienta q u i l o s de f i b r a s e ca. Al^ 

guns f a b r i c a n t e s dao ate s e t e n t a e cem q u i l o s , porem 

mesmo trabalhando dois homens, e um rendimento o t i m i s 

t a ; cinqiienta q u i l o s deve s e r o u s u a l . 

49) QUE QUANTIDADE DE CAROA BENEFICIA CADA MAQUINA? 

- Resposta: A producao h o r a r i a e de 5 q u i l o s de f i b r a seca, dando 

cinqiienta q u i l o s em dez horas de t r a b a l h o ; aceitando 
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o rendimento maximo, teriamos 8 q u i l o s por hora, ou 

o i t e n t a por d i a . 

59) QUANTOS HOMENS NECESSITA PARA CADA MAQUINA? 

- Resposta: Trabalham dois homens em cada d e s f i b r a d e i r a . 

69) QUAL A FORgA MOTRIZ NECESSARIA A CADA MAQUINA? 

- Resposta: a forga motriz para cada desf ibradeira e de 2 a 2 1/2 HP. 

79) QUAL 0 TEMPO QUE PODE MEDEAR ENTRE A COLHEITA E 0 

BENEFICIAMENTO DO CAROA? 

- Resposta: A demora entre a c o l h e i t a e o beneficiamento so depen 

de da d i s t a n c i a do c a r o a z a l a u s i n a d e s f i b r a d o r a , por 

quanto um op e r a r i o pode c o l h e r de 600 a 1.000 q u i l o s 

de f o l h a s por d i a e uma vez col h i d o o caroa, deve s e r 

es t e b e n e f i c i a d o , dentro de dez d i a s ou menos, p r i n c i 

palmente no inverno, sobre pena de o f e r e c e r f i b r a de 

i n f e r i o r qualidade. 

89) QUAL O PREQO MEDIO DO CAROA (BRUTO) NO ESTADO? 

- Resposta: O caroa e comprado na u s i n a a $030 o q u i l o (bruto); pa 

r a d e s f i b r a r paga-se $100 o q u i l o (molhado); $030 por 

q u i l o ao lavrador e $020 ao secador; prego do i n t e r i o r 

da P a r a i b a . 

99) DEPOIS DE BENEFICIADO PODERA 0 CAROA SER ENFARDADO 

EM PRENSA DE ALGODAO? 

- Resposta: Pode, desde que s e j a em prensa de baixa densidade. 

109) QUAL O PESO MEDIO DE CADA FARDO? 

- Resposta: Pesos dos fardos: 100, 120, 130, 140 e 150 q u i l o s . 

119) A COMPRESSAO NAO ESTRAGA A FIBRA? 

- Resposta: A baixa densidade nao. 



129) DEPOIS DA COLHEITA, O CAROA VAI PARA A MAQUINA SEM 

NENHUM OUTRO PROCESSO? 

Resposta: P e r f e i t a m e n t e . Salvo guando e muito grande. Superior 

a d o i s metros, guando e p r e f e r l v e l c o r t a - l o ao meio. 

139) DEPOIS DE BENEFICIADO, 0 CAROA NAO REQUER OUTRO TRA 

TAMENTO ALEM DO ENFARDAMENTO? 

Resposta: Logo depois de b e n e f i c i a d o vem a lavagem, seguindo-se 

o secamento. Ha, presentemente, quern use uma maquina 

par a beneficiamento, que melhora bas t a n t e a f i b r a an

t e s do enfardamento. 

149) GOZAM DE ALGUMA ISENgAO OS MAQUINISMOS PARA BENEFI 

CIAMENTO? 

Resposta: 0 Governo do Estado concede "fa v o r e s e s p e c i a i s " as em 

p r e s a s que se organizem para a exploracao r a c i o n a l 

do c a r o a , e so requer e r . 

159) HA DIFERENQA DE PREQOS ENTRE O AGAVE E 0 CAROA? 

Resposta: Ha sim. A f i b r a do caroa e vendida em Campina Grande 

a razao de 2$0 a 2$2 o q u i l o e, no R e c i f e , de 2$5 a 

2$8, enquanto a de agave e posta no porto de Santos 

ao prego de 2$000 o q u i l o . Portanto, era c u l t u r a a l t a 

mente compensatoria. 

E s t a szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA questoes e r e s p e c t i v a s r e s p o s t a s foram tiradas de: 

XAVIER, Lauro P i r e s - O Caroa. Natal - RN, EMPARN/Fundacao Gui-

raaraes Duque, pp. 170-173. 
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ENTREVISTA* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

19) EM QUE ANO FOI IMPLANTADA A INDUSTRIA DE CAROA EM 

CABACEIRAS? 

Resposta: Em 1938, f o i i n s t a l a d a no mesmo predio onde a n t e r i o r -

mente funcionava uma des c a r o c a d e i r a de algodao. 

29) QUEM CRIOU ESTA INDUSTRIA? 

Resposta: F o i o S r . Severino Lima de Araujo. 

39) DE ONDE ERA TIRADO O CAROA? 

Resposta: De v a r i a s propriedades do municipio, gratuitamente. 

49) E DEPOIS QUE 0 CAROA FOI CRIANDO IMPORTANCIA, O QUE 

ACONTECEU? 

Resposta: Depois os p r o p r i e t a r i e s comecaram a cobrar nao daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pes 

soas que retira v a m , mas do dono da d e s f i b r a d o r a . 

59) DE ONDE VINHAM AS MAQUINAS PARA A OBTENCAO DA FIBRA? 

Resposta: Eram f a b r i c a d a s na p r 5 p r i a i n d u s t r i a , o p r o p r i e t a r i o 

s a i a de Ca b a c e i r a s para Campina Grande com a f i n a l i d a 

de de comprar f e r r o - v e l h o nas sucatas e f a b r i c a - l a s . 

69) QUAL A SUA IMPRESSAO QUANTO AO CAROA? 

Resposta: Ah! devia t e r sido mais aproveitado; e r a muito bom, 

possui roupas de caroa, e as pessoas chegavam a con 

f u n d i - l a s com l i n h o . 

* E n t r e v i s t a d o : C i c e r o da Nobrega (ex-Vereador, f a z e n d e i r o ) . 
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ENTBEVISTA* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

19) QUAL 0 TIPO DE TRABALHO FEITO PELO SENHOR? 

- Resposta: E r a de ajudante na f a b r i c a c a o das maquinas; quando uma 

cidade f a z i a o pedido, eu era incubido de monta-las e 

en s i n a r ao p e s s o a l como o p e r a - l a s . 

29) COMO SE TRABALHAVA COM A CULTURA? 

- Resposta: As pessoas que l a trabalhavam usavam l u v a s , com o fim 

de proteger-se dos espinhos. 

39) QUAIS AS TfiCNICAS USADAS NA INDUSTRIA? 

- Resposta: Desfibramento, lavagem, secagem e beneficiamento. 

49) QUAL A FINALIDADE DO TANQUE? 

- Resposta: S e r v i a para a lavagem da f i b r a e tambem para se c o l o -

ca r lenha, principalmente c a t i n g u e i r a , para produzir 

o gasogenio, que e r a u t i l i z a d o para o funcionamento 

das maquinas. 

* E n t r e v i s t a d o : S r . Severino Pombo ( c a l i b r a d o r de maquinas). 
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ENTBEVISTA* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

19) QUAL O MOTIVO QUE LEVOU VOCE TRABALHAR NUM SERVICO 

TAO PESADO? 

- Resposta: Por questoes de necessidade. Cabaceiras nao o f e r e c i a 

condicao de emprego, por i s t o t i v e que c o r t a r caroa, 

so assim recebia um pouco de d i n h e i r o para ajudar em 

casa. 

!  

29) VOCE ERA EMPREGADA DO SR. SEVERINO LIMA? 

- Resposta: Nao, trabalhava por conta p r o p r i a ; eu e outras mulhe 

res salamos cedo de casa, andando mais de 6 Km para 

chegarmos ate o l o c a l do t r a b a l h o . 

39) QUANTO VOCES RECEBIAM POR ESTE TRABALHO? 

- Resposta: Dependia dos q u i l o s que cortavamos, geralmente era 1 

cruzado a quantia que recebiamos. 

49) COMO ERA TRANSPORTADO 0 CAROA, JA QUE ERA TAO ESPI-

NHOSO? 

- Resposta: Cortava-se as f o l h a s , f a z i a - s e os f e i x e s , amarrava-se, 

a seguir colocava-se na cabeca e transportava-os. 

* E n t r e v i s t a d a : Maria das Neves Nunes (apanhadora de caroa). 


