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RESUMO 

 

Considerando políticas públicas como agentes de transformação social, o presente trabalho 

buscou investigar os possíveis impactos decorrente da influência do empreendedorismo têxtil 

no distrito de Cacimbinha, Município de São João do Tigre – PB. No âmbito do 

desenvolvimento regional, a ação coletiva está fortemente ligada as inúmeras transformações 

que a citada comunidade obteve durante sua trajetória na valorização dos arranjos produtivos 

locais a partir a iniciativa inovadora da família Aureliano.  A pesquisa foi classificada como 

descritiva, exploratória, de natureza qualitativa e através de um estudo de caso. Este trabalho 

identificou a importância que as confecções de Santa Cruz do Capibaribe – PE tiveram, a 

medida em que propiciou consideráveis transformações no espaço, tornam-se um 

potencializador na expansão comercial em todo o território. O advento das transformações 

proporciona maiores chances de crescimento econômico, este fato demanda a parceria e união 

entre os governos e os empreendedores para o fortalecimento da geração de negócios, emprego 

e renda. Nessa perspectiva, o estudo visa contribuir para o direcionamento de novas pesquisa 

acerca da área escolhida, permitindo o fortalecimento de novas ações empreendedoras, assim 

como evidenciar os esforços da citada comunidade para construção de sua identidade e 

valorização de oportunidades em meio ao campo dos negócios. 

 

Palavras-chave: Santa Cruz do Capibaribe; Desenvolvimento do Empreendedorismo Têxtil; 

Empreendedorismo Regional.  
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ABSTRACT 

 

Considering public policies as agents of social transformation, this work investigated the impact 

resulting from the influence of textile entrepreneurship in the district of Cacimbinha, 

Municipality of São João do Tigre – PB. In the scope of regional development, collective action 

is strongly linked to the countless transformations that the community has achieved throughout 

its trajectory in valuing local productive arrangements based on the innovative initiative of the 

Aureliano family. The research was defined as descriptive, exploratory, qualitative in nature 

and through a case study. This work has the importance that the clothing factories in Santa Cruz 

do Capibaribe – PE had, as considerable transformations were made in the space, they became 

a booster in commercial expansion throughout the territory. The advent of transformations 

provides greater chances of economic growth, this fact requires partnership and union between 

governments and entrepreneurs to strengthen the generation of business, employment and 

income. From this perspective, the study aims to contribute to the direction of new research on 

the chosen area, allowing the strengthening of new entrepreneurial actions, as well as 

highlighting the community's efforts to build its identity and value opportunities in the business 

field. 

 

Keywords: Santa Cruz do Capibaribe; Development of Textile Entrepreneurship; Regional 

Entrepreneurship. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Como sendo uma importante área de manufatura, a indústria têxtil atua no mercado com 

a transformação de fibras para que possam chegar em produtos prontos para uso, onde utiliza-

se diferentes tipos de matéria-prima e sempre busca atender as demandas do que se chama 

Cadeia Têxtil e de Confecções (CTC). 

De acordo com Viana (2005) a partir da década de 1990 o Brasil observa um crescimento 

tardio da indústria têxtil, onde nos anos 1995 e 1997 passaram por períodos de crise, voltando 

a se expandir entre 1998 e 2000. Representando cerca de 10% do PIB industrial do país, gerando 

inúmeras oportunidades de emprego, a indústria têxtil segue impactando cada vez mais a 

economia brasileira, criando negócios e solidificando a moda, onde o presente artigo mostrará 

que investir nesse segmento é algo certamente favorável. 

Santa Cruz do Capibaribe, localizada no Agreste pernambucano tornou-se destaque 

diante desse cenário. Conhecida como “Polo de Confecções do Nordeste” a cidade concentra 

grandes números de empresas têxteis, atuando em todas as etapas da cadeia produtiva. A partir 

dessa concentração de oportunidades, ocasionou o crescente desenvolvimento do Distrito de 

Cacimbinha, Município de São João do Tigre -PB. 

Este trabalho delimita-se em analisar os impactos socioeconômicos decorrentes da 

política de empreendedorismo têxtil empregada no distrito de Cacimbinha, município de São 

João do Tigre – PB. Possibilitando uma investigação aprofundada sobre como se deu o processo 

de instalação da costura na referida comunidade, desde o seu surgimento até os dias atuais. 

Expondo sua importância para a gestão pública, tornando-se relevante para elaboração de novas 

políticas, fortalecendo seu papel diante do desenvolvimento contínuo de toda comunidade.   

 A partir da experiência de sucesso de Santa Cruz do Capibaribe-PE no ramo têxtil, 

transportada em pequena escala para o Distrito de Cacimbinha, município de São João do Tigre, 

torna-se necessário investigar o percurso feito pelo distrito para alcançar o destaque presente 

no cenário da produção têxtil.  

 Desse modo, o estudo buscou atingir os seguintes objetivos específicos: Mapear o 

processo de instalação e consolidação da indústria têxtil no fomento do crescimento 

socioeconômico do Distrito de Cacimbinha, Município de São João do Tigre -PB; Investigar o 

impacto econômico na promoção da melhoria da qualidade de vida dos indivíduos assistidos 

pela indústria têxtil no distrito do estudo e Registrar o impacto econômico local advindo dos 
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fabricos e facções instalados no distrito de Cacimbinha, município de São João do Tigre-PB. 

 É, portanto, este processo histórico construído pela citada comunidade o objeto de 

pesquisa do referido trabalho. A hipótese do estudo, é de que a partir da política de 

empreendedorismo têxtil, o Distrito de Cacimbinha, obteve um exponencial desenvolvimento 

econômico local, levando em consideração os fatores como:  

 Localização geográfica 

 A captação de recursos provenientes do segmento 

 A chance de ocupação e sustento 

A condução da pesquisa originou-se por meio da exploração da história da família 

Aureliano, notável pela sua significativa importância na contribuição do desenvolvimento do 

ramo têxtil no distrito de cacimbinha. Delineando a direção da pesquisa, proporcionando uma 

base sólida para as investigações. Ao longo das décadas, os Aureliano emergiram como 

pioneiros nesse setor, deixando um legado marcante que influenciou não apenas a economia 

local, mas também a identidade cultural daquela região. Nesse estudo investigamos os fatores 

que moldaram as atividades comerciais e o impacto que tiveram na comunidade ao seu redor.  

Deste modo, o referido estudo consistiu em responder ao seguinte questionamento: 

Como as ações de empreendedorismo têxtil, desenvolvidas no Distrito de Cacimbinha, 

impactam diretamente a economia local? 

Esse estudo, se baseou em diversos argumentos que destacam sua relevância, visto que, 

a partir do mesmo identifica-se um expressivo desenvolvimento econômico, promovendo 

qualidade de vida na região. O distrito de Cacimbinha, no município de São João do Tigre, PB, 

possui uma longa tradição na produção têxtil. No entanto, o setor enfrenta desafios, como a 

falta de qualificação profissional, o acesso ao crédito e a concorrência de produtos importados. 

A partir desse diagnóstico, foram propostas ações para o fortalecimento do empreendedorismo 

têxtil no distrito. O setor têxtil é um importante empregador na região, e o seu fortalecimento 

pode gerar emprego e renda para a população local.  

Metodologicamente, este estudo qualifica-se em descritiva, exploratória, de natureza 

qualitativa, onde através de um estudo de caso utilizou-se a coleta de dados através de 

entrevistas com perguntas abertas e fechadas, possibilitando avaliar os avanços na comunidade 

de Cacimbinha atrelado as costuras.  

A relevância do trabalho se justifica pelo potencial de contribuir para o desenvolvimento 

econômico e social do distrito, tais como a obtenção de informações tanto para os cidadãos, 

bem como para os seus agentes políticos, permitindo utilizarem das informações coletadas, para 
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construção de novas ideias, fortalecendo a tomada de decisões na implantação de novas 

políticas e projetos, fazendo assim a melhoria do exercício da democracia.  

Assim, terão novas oportunidades e desafios para que as instituições públicas discutam 

a temática com seriedade, tornando-a crucial para o fortalecimento das novas economias e 

desenvolvimento das relações diante do povo, aprimorando a gestão pública, com estratégias 

eficientes por meio dos insights, contribuindo para que as futuras ações obtenham resultados 

significativos diante dos investimentos por meio dos recursos públicos. 

 Para tanto, ressalta-se que a estruturação deste trabalho dividiu-se em: Introdução, 

referencial teórico, metodologia, apresentação do estudo de caso com análise dos resultados, 

considerações finais, referências e apêndice. 
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2 SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE – PE: A RELEVÂNCIA DAS FEIRAS COMO 

AGENTES DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

 

Nesta seção do estudo, aborda-se a introdução das feiras livres na cidade de Santa Cruz 

do Capibaribe – PE, apresentando informações no contexto de sua evolução e importância 

diante do cenário comercial para toda a região.  

 

2.1 O TRIUNFO DO RAMO TÊXTIL NO AGRESTE PERNAMBUCANO  

 

Santa Cruz do Capibaribe localizada no Agreste Pernambucano, concentra uma 

população de aproximadamente 98.254 habitantes (IBGE 2022), juntamente com as cidades de 

Caruaru e Toritama formam o Polo de Confecções do Agreste (PCA), para desenvolver a 

economia do Estado por meio dos arranjos produtivos locais. O Polo Confeccionista do Agreste 

Pernambucano desempenha um importante papel diante de questões econômicas, visto que, 

atua como um fator responsável para o desenvolvimento local, por meio das empresas e 

funcionários correlacionados a ela.  

O ciclo do empreendedorismo têxtil teve início na década de 1950, iniciando-se a 

conhecida feira da sulanca, onde segundo Burnett (2014, p.153) era um fenômeno 

comercial/produtivo e se instituiu nas décadas de 1950 e 1960, num primeiro movimento, tendo 

como matéria-prima os retalhos trazidos das fábricas têxteis do Recife, o que possibilitou o 

surgimento das feiras livres, surgindo como uma alternativa para a geração de ocupação de 

renda, de modo que complementasse a renda familiar. Hoje, essa produção ganhou grande 

dimensão, pois conseguiu avançar para outras localidades. 

Segundo Nascimento (2017, p. 97, apud Campello, 1983) diz que a confecção surgiu 

em Santa Cruz do Capibaribe antes mesmo desta se tornar cidade, quando na época existia 

apenas um vilarejo, onde as costureiras desenvolviam suas manufaturas e comercializavam seus 

produtos na chamada Feira da Sulanca.  

Inaugurado no dia 07 de outubro do ano de 2006, o Moda Center Santa Cruz é um dos 

mais importantes polos para a economia do Estado de Pernambuco, onde em altas temporadas 

o Moda Center recebe cerca de 100 mil visitantes, principalmente das regiões Norte e Nordeste, 

sua estrutura é composta por seis módulos que abrigam 9.624 boxes e 707 lojas, numa área 

coberta de 120 mil metros quadrados. Possui seis praças de alimentação, estacionamento para 

mais de 4 mil veículos, 18 dormitórios, posto ambulatorial, restaurantes, caixas eletrônicos de 

bancos, banheiros com chuveiro e terminais eletrônicos de informação. 
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2.2 EVOLUÇÃO DAS FEIRAS AO LONGO DOS TEMPOS 

 

Dada a complexidade para organizar as comercializações da feira, elabora-se e constrói-

se o projeto do maior shopping popular de comercialização de roupas da América Latina, o 

Moda Center Santa Cruz.  Podemos visualizar tamanha importância da participação dos agentes 

governamentais para que houvesse uma reestruturação no espaço de vendas, impactando 

diretamente a economia de um modo geral, sendo possível a oferta de novos empreendimentos, 

bem como a injeção de estímulos financeiros diante do novo ambiente de comercialização. 

 Transformações que podem ser vistas por meio das figuras 1 e 2, demostrando a 

proporção em que se encontram as feiras. Na figura 1 é possível ver o início das feiras, das 

quais ao longo das décadas foram tomando proporções cada vez maiores, chegando ao que é 

hoje, onde podemos observar na Figura 2. Ficando evidente as transformações estruturais em 

que a feira de Santa Cruz do Capibaribe obteve ao longo dos tempos. (Ver figura 1 sobre a feira 

de rua). 

 

Figura 1 - Dia de feira de rua, Santa Cruz do Capibaribe, 1947 

 

Fonte: (SÁ, 2018, p. 74). 

Com o crescimento das atividades de confecção, especialmente nos períodos de maior 

movimentação, que é maio/junho e novembro/dezembro a produção têxtil manifesta um intenso 
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aglomerado produtivo, obtendo de certo modo uma relevância regional. O surgimento da 

cultura do algodão no Nordeste propiciou a implantação da indústria têxtil na região, segundo 

Diniz apud Basques (2003), influenciando de certo modo o comércio, a produção e a cultura de 

desenvolvimento de comunidades ao redor do mundo. Nesse contexto, podemos citar a 

comunidade de Cacimbinha, localizada a 30km da sede do município. Visto que, torna-se 

essencial para as pessoas que atuam no ramo da costura, obtendo um significativo impacto 

financeiro na vida daqueles que fazem do segmento têxtil sua principal fonte de renda. (Ver 

figura 2 sobre a estrutura de comercialização do Moda Center).  

 

Figura 2 -  Foto aérea da estrutura de comercialização de produtos de confecções do 

Moda Center Santa Cruz, em Santa Cruz do Capibaribe – PE 

 

Fonte: Moda Center Santa Cruz (Helian Micael, 2018). 

A figura 2 ilustra a extensão territorial onde as feiras são concentradas atualmente, 

evidenciando os significativos progressos diante do setor têxtil dentro do espaço de 

comercialização. Isso tem contribuído para o avanço não apenas da cidade, mais de toda uma 

região.  
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3 EMPREENDEDORISMO TÊXTIL EM CACIMBINHA: COSTURANDO UMA 

HISTÓRIA DE SUCESSO  

 

Nesta seção do estudo, aborda-se as estratégias identificadas pelos empreendedores do 

distrito como fonte de transformação regional em meio ao ramo têxtil, destacando as 

habilidades adquiridas no contexto administrativo comercial, no contexto do processo de 

aprendizado diante do cenário comercial da região.  

 

3.1 DESENVOLVIMENTO REGIONAL: UM OLHAR ESTRATÉGICO DIANTE DE 

OPORTUNIDADES 

 

O comércio como sendo uma atividade econômica de origem milenar, desempenha um 

papel importante na formação e no desenvolvimento das sociedades urbanas. Por meio deste, 

analisou-se a importante atividade comercial, diante das produções têxteis para a formação do 

desenvolvimento econômico e local do distrito de Cacimbinha, município de São João do Tigre-

PB. Contextualizando aspectos que contribuíram para o processo de aprendizado diante da 

consolidação têxtil que viria a ser destaque nos anos seguintes, promovendo uma contínua 

formação empreendedora dos munícipes diante do progresso da localidade.  

Segundo Lavoie (2014) as ciências econômicas têm se preocupado ao longo de sua 

história em observar, interpretar e prever os diversos fenômenos das relações econômicas entre 

os agentes de um ambiente social, quer seja no que diz respeito aos porquês de seus 

comportamentos, quer quanto aos caminhos adotados e decisões fundamentais com relação à 

escolha do seu modo de desenvolvimento, cujas implicações dizem respeito diretamente aos 

indivíduos pertencentes aquele ambiente, bem como aos diversos outros agentes da sociedade 

como as empresas e os governos.  

A pesquisa proporcionou conhecermos um pouco da história da confecção no distrito de 

cacimbinha, município de São João do Tigre-PB, e como através da mesma foi possível o 

desenvolvimento exponencial da localidade. Questionamentos através de: como foi inserida na 

região? quem foram os pioneiros diante do ramo? como se deu o processo de maturação da 

costura no distrito e como está atualmente? essas serão as principais perguntas que contribuirão 

para destrincharmos a história advinda da costura atrelada ao desenvolvimento do distrito. 
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 Possibilitando entender como as confecções advindas de Santa Cruz do Capibaribe-PE 

contribuíram para o processo de amadurecimento dessa localidade, principalmente para o 

sustento das pessoas que ali residem, permitindo dessa forma adentrarem em um novo ramo do 

conhecimento, podendo através desse angariar recursos para o sustento de suas respectivas 

famílias. Fatores diversos como o processo de produção, progresso técnico em meio ao ramo 

têxtil, serviço de qualidade, localização geográfica, comprometimento e qualidade com as peças 

produzidas, podem ser destacados como sendo estratégias determinantes para o alcance do 

progresso a qual se encontra atualmente.  

Dada a importância da confecção têxtil para o desenvolvimento do distrito, 

descreveremos sobre a dinâmica utilizada pelos autores responsáveis que formaram um 

ambiente produtivo. Partindo desse pressuposto, identifica-se a formação de pequenos grupos 

confeccionistas locais, formado em sua maioria das vezes pelas famílias daquela região, dos 

quais buscam melhores condições de vida, havendo um agrupamento produtivo, possibilitando 

a produção dos arranjos locais, localizadas e limitadas em determinada região geográfica, e por 

causa dessa aproximação são geradas externalidades produtivas e tecnológicas.  

Crocco et al (2006), levanta como principais características dos clusters, a proximidade 

geográfica, especialização territorial, predominância de pequenas e médias empresas (PMES), 

cooperação interfirmas, competição interfirmas determinada pela inovação, troca de 

informações baseada na confiança socialmente construída, organizações de apoio ativas na 

oferta de serviços e parceria estreita com o setor público local.  

 Levando em consideração a citação podemos considerar que a localidade apresentou 

condições favoráveis que propiciassem o exponencial progresso, decorrente da organização a 

nível local, combinando com sua capacidade de produção e transição para o mercado produtivo, 

localizado a 60km do distrito até Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste Pernambucano. Diante 

da intensificação da concorrência no mercado têxtil, os produtos são determinados pela oferta 

e demanda, ou seja, em razão da existência de inúmeras pequenas empresas, nenhuma empresa 

consegue colocar seus produtos acima do preço marginal. Seguindo o modelo de Porter (1996), 

trata-se de uma indústria com escasso poder de mercado frente aos fornecedores de matérias 

primas sintéticas e artificiais, dentre máquinas e equipamentos.  

No contexto das discussões feitas, fica evidente que inúmeras ações tiveram de ocorrer 

para contribuir para o exponencial desenvolvimento local. Podemos considerar que em geral, 

essas mudanças caminharam no sentido de tornar atingível as perspectivas dos residentes 

daquela localidade, possibilitando autonomia geracional, tomando consigo de forma 

significativa o poder em que a coletividade trouxe, acarretando um impacto de grande 
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importância e determinante para o processo intenso diante dos investimentos na mão-de-obra 

local, reestruturando a economia e a qualidade de vida das pessoas que ali residem.  

Segundo Mendes (2014) Sabe-se, que países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, 

como no caso do Brasil, apresentam no geral um déficit no quadro de empregos e trabalhos 

formais. Disso decorre a suma importância de sujeitos e grupos empreendedores na sociedade, 

ao passo que alcançam ideias e rumos eficientes de provimentos de suas necessidades 

econômicas e sociais. Nesse contexto, evidenciamos os pequenos grupos de trabalhadores 

existentes no distrito de cacimbinha no qual estão representados por meio dos fabricos e facções 

de costura, onde se dá o processo de confecção das diversas peças produzidas. Neves (2016, 

p.14) apresenta a diferenciação de cada uma, bem como suas características.  

 

Fabrico é um lugar específico destinado à produção de roupas. Em geral concentra 

mais pessoas empregadas comparada às facções, contém toda ou grande parte da 

produção concentrada no próprio recinto, os trabalhadores cumprem expedientes pré-

definidos e há pessoas responsáveis pela organização do processo (podendo ser o 

próprio patrão ou uma espécie de gerente). Já as facções, são locais onde se realiza 

parte do processo produtivo, que inclusive é distribuído em várias delas. Em geral são 

organizadas dentro da própria casa ou “puxadinhas”, garagens ou áreas desse tipo. Os 

empregados definem suas horas de trabalho mais livremente (já que estão na sua 

própria casa) e os patrões apenas deixam/enviam os produtos que devem ser 

devolvidos prontos. (NEVES, 2016, p.14). 

 

 

Essa comparação diante a dinâmica de trabalho, reflete um pouco o cenário no qual o 

distrito de Cacimbinha se apresenta, considerando aspectos diante de sua forma de atuação, 

onde por vezes as confecções são operadas não apenas nos polos sedes dos fabricos ou facções, 

mais sim nas próprias residências dos costureiros (as), mas que estão inseridos no quadro de 

funcionários do respectivo empreendimento. Apesar das diferenças, ambos desempenham um 

papel importante na vida da comunidade, moldando as relações sociais e atividades que mantem 

viva a tradição e o progresso da citada comunidade. Podendo esse ser observado em apêndice 

ao final do trabalho no qual estando inserido imagens dos referidos empreendimentos têxteis.  

 

3.2 EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 

 

Segundo Schumpeter (1934), os indivíduos que conseguem aproveitar rapidamente as 

ideias são considerados empreendedores que fazem surgir um novo valor, conforme a visão 

clássica schumpeteriana, sobre os indivíduos que impulsionam a máquina capitalista ao prover 

novos bens de consumo e inovadores métodos de produção e transporte.  
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Diante do exposto verifica-se que atualmente o distrito concentra uma média de vinte e 

nove (29) facções e um (01) fabrico, empregando de forma direta e indireta cerca de duzentas 

a trezentas pessoas, entre homens e mulheres, tais grupos confeccionistas dos quais foi possível 

destacar, se divergem em seus segmentos de produção, havendo uma diversificação de peças 

produzidas, destacando uma pluralidade de peças que o distrito produz desde roupas estilo moda 

praia, calcinhas, camisas, shorts entre uma vasta linha de produção, onde em um curto período 

de tempo, esse por sua vez entre sete a oito dias são confeccionadas cerca de quinhentas peças 

(500) semanalmente. 

 Em períodos sazonais esse número aumenta consideravelmente, após finalizadas as 

peças são transportadas em larga escala aos pontos de venda, pontos esses localizados em Santa 

Cruz do Capibaribe-PE, para serem comercializadas no Moda Center Santa Cruz por meio das 

lojas e boxes, seguindo o calendário do mesmo, onde geralmente acontecem nas sextas-feiras 

do mês, havendo modificações nos dias de feira como são popularmente conhecidas em  

feriados e temporadas festivas como no caso o Carnaval, São João e Ano Novo. As nuances 

desse contexto levam-nos a destacar a importante presença da educação empreendedora, 

abordada pelos moradores do distrito diante do ramo têxtil, aumentando sua capacidade criativa 

de modo a garantir autonomia e proatividade no tocante dos negócios, proporcionando 

condições relevantes para um impacto socioeconômico.  

Dolabela e Filion (2013) ainda acrescentam que esse ambiente de aprendizagem deve 

estimular e desenvolver a confiança e a autoestima do aprendiz. Deve-se mergulhar o iniciante 

em um sistema de aprendizagem onde haja uma relação coerente entre ele próprio e a sua 

realidade circunstante. A abordagem demostra contextos específicos da localidade onde a 

indústria têxtil desempenha um papel vital na promoção de oportunidades no qual mostra-se 

imprescindível a participação ativa dos novos ingressantes, contribuindo desse modo para um 

empreendimento sustentável e fluido, identificando oportunidades de prosperidade para região, 

evidenciando como a integração entre a prática de negócios juntamente com a educação podem 

gerar impactos duradouros em comunidades específicas, como é o caso do distrito de 

cacimbinha.  Por meio deste é possível destacar algumas habilidades construídas ao longo do 

processo de aprendizado, como por exemplo: 

 Pensamentos críticos  

 Formação dinâmica e criativa 

 Identificar novas habilidades e oportunidades, criando um cenário administrativo capaz 

de desenvolver ideias e métodos eficientes capazes de concretizar novos projetos.  
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Diante do exposto é possível sintetizar uma figura criada por Schaefer, Minello (2016), 

no qual resume as características e especificidades advindas da educação empreendedora 

discutidas anteriormente, demostrando sua real importância configurando o contexto 

cooperativo diante de novas aprendizagens. (Ver figura 3). 

 

Figura 3 -  Aspectos e Características da Educação Empreendedora 

 

Fonte: Schaefer apud Minello (2016, p. 19). 

As características compreendem as habilidades aliadas as experiências vivenciadas em 

seu cotidiano, com instrumentos e técnicas que assumem um papel importante diante do 

processo de aprendizado do sujeito. Configurando-se de modo experiencial com foco na ação 

empregada, decorrendo de forma integrada ao longo de suas etapas, reforçando o 

desenvolvimento de competências aliada ao objetivo de aprendizado. Sob essa ótica podemos 

evidenciar a figura central do empreendedor, cuja interface cultural e econômica é identificada 

sob a socialização e assimilação de características locais para constituir de modo seguro a gestão 

dos seus negócios. Segundo Nóbrega (2011) apud Lacombe (2002, p.128) empreendedora é a 

“pessoa que percebe oportunidades de oferecer no mercado novos produtos, serviços e 

processos e tem coragem para assumir riscos e habilidades para aproveitar as oportunidades.” 

Levando em consideração as citações realizadas, identifica-se que os indivíduos da comunidade 
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do estudo, observaram o potencial de valor comercial que dispunha a comunidade para a 

instalação do segmento têxtil, aliada ao espírito empreendedor dos quais detém os munícipes 

da citada comunidade, unificando-se as habilidades e técnicas em favor do crescimento local, 

propiciando dessa forma um cenário favorável para negociações.  

Desse modo, a educação empreendedora se mostra como sendo uma ferramenta 

importante sendo um fator crucial como agente de transformação, aliando-se a capacidade dos 

empreendedores em assimilar as potencialidades culturais para influência na prática dos 

negócios, fortalecendo cada vez mais sua estratégia para consolidação do segmento têxtil. Por 

este viés, podemos compreender a significativa importância de formações e cursos de 

aprimoramento profissionalizante, em decorrência do seu poder de promoção de crescimentos 

econômicos, possibilitando angariar novos recursos por meio da produção têxtil, induzindo os 

indivíduos aguçarem a criatividade como resposta aos novos desafios com efeitos positivos 

diante do desenvolvimento local. Sendo possível compreendermos a sua identidade cultural, 

com efeitos na produção de bens e serviços ofertados por meio dos Arranjos Produtivos Locais 

(APLs).  

A partir da identificação do perfil empreendedor de um determinado grupo ou classe, 

facilitará na descoberta diante dos caminhos e ações que poderão ser implantados, 

estabelecendo políticas de excelência e qualidade diante das características identificadas. 

Segundo Nóbrega (2011) apud Gardner (1999, p.78). Todos os indivíduos normais possuem 

cada uma das capacidades em certa medida, “um potencial biopsicológico para processar 

informações que pode ser ativado num cenário cultural para solucionar problemas ou criar 

produtos que sejam valorizados numa cultura. A capacidade de empreender e ter a iniciativa de 

gerar seu próprio negócio é a principal característica desta nova inteligência, a inteligência 

empreendedora. 

Diante do contexto apresentado, Segundo Julien (2010), os empreendedores parecem 

fazer muito mais do que a simples criação de valor; mudam a si mesmos com essa criação, pois 

a interiorizam e deixam-se transformar por ela. Dentro desse contexto, assumindo o papel como 

protagonistas de uma história de sucesso, onde a necessidade de mudança transcendeu todas as 

barreiras que impediam a fixação e o desejo de mudar a realidade a qual estavam inseridos, 

observadas por meio das experiências com origem na evolução. O que segundo Giddens (1997) 

é definido como reflexividade, ou aprendizado pela ação. O que faz surgir novos valores 

conforme a formação e transformação de um espaço. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia deste estudo é descritiva e exploratória, através de um estudo de caso 

baseia-se em uma pesquisa, com a utilização de técnicas como a análise documental e 

questionário semiestruturado. Onde foram analisados documentos como artigos, sites e livros, 

bem como entrevistas com moradores do referido distrito e representantes do empreendimento 

têxtil que possibilitaram o progresso da localidade, esse por sua vez contido nos dados das 

informações acima. De acordo com Gil (2002) por pesquisa bibliográfica entende-se a leitura, 

a análise e a interpretação do material impresso.  

Neste tópico, abordaremos os procedimentos metodológicos utilizados para a realização 

da construção do estudo de análise, buscando compreender o desenvolvimento das políticas de 

empreendedorismo têxtil no distrito de Cacimbinha, município de São João do Tigre – PB, 

considerando o período que foi implantado até os dias atuais.  

A primeira etapa do procedimento metodológico consistiu na seleção de textos, que 

foram cruciais para desenvolver a partir de dados científicos uma sólida pesquisa diante do 

cenário têxtil aplicada a comunidade, o estudo baseou-se em filtrar dados obtidos por meio de 

plataformas de estudo, como: SciElo, Google Acadêmico e Sites envolto a temática de estudo, 

tendo como base as seguintes palavras-chave: “Empreendedorismo Têxtil”, “Santa Cruz do 

Capibaribe”, “Desenvolvimento do Empreendedorismo Têxtil” e “Empreendedorismo 

Regional”.  

Desse modo, é possível trazer uma abordagem diante da temática têxtil, atrelada ao 

desenvolvimento do distrito de cacimbinha, buscando expandir o conhecimento das pessoas 

acerca do tema, de modo que contribua para novas discussões em um contexto específico, 

visando formular novas decisões sobre o desempenho em que estão atreladas aos agentes de 

transformação da referida comunidade, permitindo aprofundar o conhecimento diante do 

cenário atual, sendo capaz de identificar suas principais oportunidades e desafios, fomentando 

cada vez mais o setor têxtil no distrito de Cacimbinha. Para de fato iniciarmos a construção do 

trabalho, na segunda etapa fez-se necessário a coleta de informações concisas diante de revisões 

bibliográficas e análises documentais, sendo possível solidificar uma base teórica por meio das 

informações catalogadas.  

O acesso às páginas iniciais das plataformas foi obtido através de uma busca no Google 

(www.google.com.br), que imediatamente apresentou resultados diversos, diante da pesquisa 

aplicada, tornando possível a obtenção dos materiais utilizados na construção do referido 

trabalho.  
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Para o processo de coleta de dados, construiu-se um questionário, onde foi aplicado em 

loco, no qual foi obtido as respostas, possibilitando traçar os gráficos que projetassem os 

resultados diante dos questionamentos levantados (Apêndice B) com 14 perguntas, entre abertas 

e fechadas, sendo ao total (06) questões abertas e (08) questões fechadas. A escolha do método 

baseia-se em Malhotra (2006), para o autor o método de levantamento de dados envolve um 

estruturado questionário no qual os entrevistados devem responder e que foi feito para elucidar 

questões especificas, buscando identificar o perfil e fatores determinantes que contribuíram 

para suas ações.  

Foram aplicados doze (12) questionários ao grupo de 300 pessoas envolto ao ramo têxtil, 

desde costureiros a proprietários, no período de 01 de abril de 2024, sendo eles o público-alvo 

da pesquisa; como forma de possibilitar a obtenção de uma pequena amostra do que dispunha 

o distrito. Faz-se necessário destacar a presença de limitações de recursos, tais como o acesso 

aos participantes, bem como do próprio tempo. A coleta dos dados foi executada 

presencialmente pelo pesquisador na comunidade de Cacimbinha, em visita aos seus domicílios 

comerciais. Ainda nesse sentido, Gil (2002, p.121), observa que “os levantamentos abrangem 

um universo de elementos tão grande que se torna impossível considerá-los em sua totalidade.”. 

Ele sugere que se deve “trabalhar com uma pequena parte dos elementos que compõem o 

universo”.  

Possibilitando a construção de ideias com base na extração de dados diante das 

informações obtidas durante a aplicação da pesquisa, o estudo de caso segundo Triviños (1987, 

p.133) caracteriza-se como sendo uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se 

analisa aprofundadamente”. Desse modo, possibilitou a construção da referida pesquisa, 

aplicada a comunidade de estudo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A implementação da indústria têxtil na região deu-se por meio da iniciativa da família 

Aureliano, excepcionalmente pela senhora Maria Aparecida Aureliano, ou simplesmente “Dona 

Neném” como é popularmente conhecida, juntamente com seus filhos, tal iniciativa não apenas 

ocasionou um investimento econômico, mais sim, social e local por meio das costuras. A ideia 

do investimento na localidade partiu de uma decisão em conjunto com os demais familiares, já 

que eles atuavam no ramo têxtil na cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE, no entanto o que 

ganhavam não supria os gastos que eles tinham habitando no Agreste Pernambucano. 

 Desse modo ao retornar para o distrito no ano de 2009 trabalhariam por conta própria, 

colocando em prática todas as técnicas e habilidades adquiridas, podendo dessa forma 

minimizar os gastos dos quais tinham anteriormente. Para de fato iniciar o empreendimento, 

com a implantação de um fabrico, a família vendeu um pequeno prédio dos quais possuíam, 

para investir na matéria prima, assim como na compra do maquinário necessário. A ação iniciou 

com a ajuda dos próprios familiares, sendo eles (esposo e os filhos) chegando inicialmente a 

empregar sete (07) pessoas, sua produção iniciou com a confecção de camisas simples, ou como 

bem chamam, “camisas de gola careca” modelo esse comum e básico, dos quais não possui 

muitos detalhes, ficando rente ao pescoço, destacando os ombros.  

Sua produção inicial foi de cento e vinte (120) peças produzidas, desse modo, a 

perspectiva de desenvolvimento econômico local partiu do princípio da contribuição e apoio de 

conhecidos da citada família, onde numa rede de apoio todos se ajudavam para fazer com que 

as peças produzidas fossem entregues dentro do prazo, ocasionando novas produções e 

oportunizando outros indivíduos além da própria família a obter experiência no ramo. A partir 

daí, Maria Aparecida Aureliano e sua família visualizaram uma oportunidade de crescimento 

coletivo, permitindo que outras pessoas da comunidade aprendessem sobre esse novo ramo de 

atividade, compartilhando seus conhecimentos, e técnicas de costura entre os habitantes locais.  

O ato de generosidade e espírito colaborativo fortaleceu os laços comunitários, criando 

uma atmosfera de oportunidade e crescimento para todos que estavam envolvidos, podemos 

dizer que a ideia possibilitou uma relação de respeito diante do processo social, vinculado as 

discussões diante da abordagem das transformações gerais relacionadas a sociedade com o 

espaço. Visto que, identificaram uma oportunidade estratégica sustentado ao modelo de 

produção têxtil, no qual poderiam ser confeccionadas diversas peças de vestuário, 

possibilitando haver um leque de opções dentro do próprio distrito, no qual todos estariam 
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envolvidos com a nova atividade comercial, porém cada um com um segmento de roupa 

distinto.   

Segundo Castro (2006). As práticas de desenvolvimento local assumem variadas 

dimensões e significados, com a implementação de diversas políticas como as de economia 

solidária, dos arranjos produtivos locais, dos sistemas locais de inovação, do desenvolvimento 

local integrado e sustentável (DLIS), dentre outras, ora sendo visto como uma nova política 

social, ora como um novo paradigma econômico. A partir desse contexto, identifica-se a 

necessidade expressiva de atuação dos agentes políticos no processo de desenvolvimento de 

novas ações, atuando em conjunto com a comunidade para colaborarem na construção de um 

cenário favorável de crescimento local, assumindo um sólido compromisso diante dos 

incentivos que beneficiem os membros da comunidade.  

Por meio dos dados coletados, é possível notar a ausência de políticas públicas 

direcionadas ao fortalecimento do processo diante do empreendedorismo têxtil no distrito, o 

fato é expresso pelos membros da comunidade em constantes falas diante da obtenção dos dados 

na aplicação da pesquisa, onde relatam preocupação diante do fato citado. A falta de apoio da 

gestão local torna-se uma barreira constante diante de novos investimentos para o setor, 

obstruindo a promoção de novos empregos, o que implicaria uma injeção ainda mais expressiva 

no tocante do crescimento para os habitantes de Cacimbinha.  

Diante da introdução, exploraremos a percepção dos membros do distrito em relação a 

lacuna das políticas públicas, expondo suas ideias por meio de gráficos, a fim de mensurarmos 

o grau das ideias instauradas pelos entes da comunidade, tomados como guias de como o 

governo local deveria agir para contribuir de forma significativa e desenvolvimento pleno 

diante do setor têxtil em Cacimbinha. (Ver os gráficos de 1 a 6 a seguir). 

 
 

Gráfico 1 - Áreas de Investimento 

 

Fonte: Construído com os dados da pesquisa (2024). 
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Diante das necessidades previstas, os habitantes sugerem como ação de caráter urgente 

a área envolta a infraestrutura, do qual fazem menção a construção da linha asfáltica que conecta 

o distrito ao polo de vendas na cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE. Essa ação viabilizaria 

a agilidade no translado das peças produzidas, como também facilitaria as transações 

comerciais, de modo que aumentassem a eficiência do setor no distrito, angariando novos 

investimentos na localidade. Além disso, a oferta de cursos profissionalizantes e programas de 

financiamentos é algo crucial, visto que a oferta/demanda encontrada no distrito se torna algo 

atrativo para novos investimentos, desse modo a capacitação da mão de obra se faz necessário 

em virtude das mudanças do mercado de trabalho, necessitando de experiências vastas para 

garantia de vagas.  

Reconhecendo a limitação de tempo dos trabalhadores para o ensino aos novos 

indivíduos, torna-se essencial a colaboração das entidades governamentais para investir na 

capacitação profissional, de modo a contribuir na diminuição da perda de produção e 

maximizando o potencial produtivo da comunidade. Parcerias estratégicas com entidades 

governamentais também são fundamentais para viabilizar a aquisição de novas máquinas, 

levando em conta que nem todos os indivíduos gozam do maquinário necessário para 

trabalharem, tornando – se possível o acesso a programas de crédito, promovendo a 

modernização e expansão das operações têxteis em Cacimbinha.  

Na vertente de transformações locais, se faz necessário evidenciar os benefícios 

advindos no distrito por meio da costura, no qual oportunizou o surgimento de novos ramos do 

empreendimento, tais como: lojas de roupas e variedades, mercados, casas de construção, 

farmácias, quitandas, dentre outros nichos que vieram a surgir por meio da ascensão têxtil, 

contribuindo para a circulação de novos mercados, o que ocasionou um investimento de capital 

ainda maior na região, onde por meio desse é capaz de responder o questionamento feito 

anteriormente, no qual aborda como as ações do ramo têxtil impactam diretamente o fator 

econômico.  

É pertinente destacar também a autonomia financeira, visto que muitos dos indivíduos 

entrevistados, relatam que por meio das costuras houve o surgimento de novas vagas de 

emprego, além do fortalecimento da economia local, tendo em vista que é presente e constante 

a circulação de dinheiro na própria região, desenvolvendo cada vez mais os investimentos 

instalados na comunidade.  Amaral Filho (1996) aborda que o desenvolvimento regional e local 

observa fatores rente ao crescimento, sendo fator importante na diferenciação do sucesso de 

certas localidades. Destacando suas vertentes, sendo a primeira o desdobramento das 

abordagens e a segunda vertente sobre a evolução das políticas urbanas.  
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Gráfico 2 - Nível de conhecimento da população local sobre as oportunidades de produção de 

costuras no distrito de cacimbinha. 

 

Fonte: Construído com os dados da pesquisa (2024). 

De acordo com o pensamento de Amaral atrelado ao gráfico (2), podemos enfatizar que 

mediante os serviços prestados pelos indivíduos no ramo têxtil,  possibilitaram a obtenção de 

um exponencial progresso profissional bem como pessoal, ou seja, os indivíduos reconhecem 

que por meio da área têxtil, foi possível o alcance de novas oportunidades, refletido no grau de 

satisfação das pessoas atuantes na área, dos quais  tomando consigo bons desdobramentos 

diante das ações empregadas na atividade empreendedora, desde o preparo diante do processo 

de produção, até a finalização da produção de modo que novas pessoas estivessem inseridas e 

engajadas nessa nova atividade comercial. Observando tais informações, evidencia-se no 

parágrafo seguinte, uma pesquisa desenvolvida pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do 

Capibaribe- PE, no qual apresenta um ranking dos empreendedores no Moda Center Santa Cruz 

por município, podendo ser observado a notória presença da cidade de São João do Tigre.  

Para se obter uma ideia mais clara diante do processo atuante no cenário têxtil, gerado 

pela propagação de oportunidades diante das confecções na região, abordaremos a seguir um 

estudo feito pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe no ano de 2013, constante 

na Figura 4, no qual mostra um ranking em formato de tabela contendo cinquenta e quatro (54) 

municípios, destacando a atuação dos empreendedores no Moda Center Santa Cruz por 

localidade. Por sua vez, São João do Tigre – PB ocupa a 43ª posição, o que nos leva a crer que 

de fato a consolidação têxtil no distrito, conseguiu atingir bons resultados, levando em 

consideração que a pesquisa conduzida pela Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe se deu no 
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ano de 2013, ou seja, quatro (04) anos após a instalação do ramo têxtil na citada comunidade. 

Em contraponto, destacamos que a utilização dos dados foi referenciada com fonte antiga 

devido à ausência de novas pesquisas e estudos relacionados ao contexto do que aborda o 

ranking na figura 4. 

 
 

Figura 4 - Ranking dos Municípios com Empreendedores no Moda Center 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe (2013). 

 

Vale destacar a importância que detém a indústria têxtil na promoção de emprego e 

renda, no entanto cabe-nos enfatizar também o uso consciente para as práticas desenvolvidas, 

levando em conta os resíduos sólidos (retalhos) que acabam sobrando no processo de produção 

das peças. Trazendo um alerta no tocante das confecções, para aderirem ao uso consciente, 

evitando desperdícios, minimizando os impactos ambientais. Diante desse contexto, a 

reutilização dos resíduos tornou-se uma abordagem cada vez mais promissora, de modo que 

possam utilizar 100% da matéria-prima, evitando perda de produtos, impedindo que os efeitos 

causados pela poluição das sobras tornem-se algo cada vez mais crescente. Segundo 

Nascimento, Nicelatchi, Penteado (2023, p.3) Os produtos do setor têxtil têm curto ciclo de 

vida, ou seja, muitas vezes as coleções criadas pelas marcas são sazonais e promovem um 

grande descarte de resíduos, o que somado aos impactos produzidos pelo uso de produtos 

químicos impactam diretamente o acúmulo de lixo.  
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Gráfico 3 - A infraestrutura do distrito é compatível para apoiar o crescimento do setor têxtil? 

 

Fonte: Construído com os dados da pesquisa (2024). 

Diante da citação realizada anteriormente unificada aos dados retratados no gráfico 3, 

faz-se necessário um olhar específico da gestão diante da comunidade, no que tange projetos 

estruturais e atividades correlacionadas a sustentabilidade e a costura, de modo que a ação em 

rede possa atingir os mais diversos setores da indústria têxtil, desde a administração geral até 

os funcionários correspondentes pela produção, onde em conjunto possam implantar ações 

efetivas, para um bom uso consciente no processo industrial, sendo possível reduzir os custos 

e eventualmente melhorar a qualidade de vida das pessoas, visto que a estratégia pode trazer 

consigo importantes resultados, agregando vantagens no tocante da proposta de produção mais 

limpa, como também novos investimentos.  

Com base no questionário aplicado, evidencia-se que apenas uma pequena parcela 

destina as sobras dos resíduos sólidos para reciclagem, o que nos leva a pensar em alternativas 

para o reaproveitamento do material como forma de obter novas fontes de renda, tal qual a 

oferta de oficinas para a construção de novos itens, como tapetes, almofadas ou outros tipos de 

itens decorativos, dos quais poderiam ser feitos por meio da reutilização das sobras dos tecidos 

que iriam parar descarte.  

Nascimento, Nicelatchi, Penteado (2023, p.5) ainda abordam estratégias de como 

programas de incentivos agregariam valor diante da proposta, onde dizem que alguns 

programas de prevenção à poluição podem estabelecer da empresa um alto investimento e, por 

isso, se faz importante o auxílio do governo com financiamentos a longo prazo e outras formas 

25%

50%

25%

0%

Sim

Não

Não Tenho Certeza



30 
 

de incentivo econômico, os quais contribuirão para a implementação de programas de 

prevenção nas organizações.  

Gráfico 4 - Perfil dos costureiros e costureiras do distrito de Cacimbinha 

 

Fonte: Construído com os dados da pesquisa (2024). 

De acordo com a pesquisa, verifica-se que 53% dos entrevistados possuem idades entre 20 e 30 

anos, podendo perceber que a confecção está presente na vida das pessoas desde muito cedo, 

ou seja, a atividade comercial da região concentra uma diversificação de público entre os jovens 

e os mais experientes.  

O gráfico 5 a seguir demostra o nível de escolaridade dos entrevistados, sendo possível 

identificar que a maioria detém formação acadêmica completa, no qual 34% deles se destacam 

por deter Ensino Superior Completo. O que torna a pesquisa satisfatória, pois projeta  uma 

resposta diante do terceiro ponto abordado nos objetivos específicos, no qual retrata a chance 

de ocupação e sustento, retratando que mesmo com a constante rotina de trabalho, a educação 

ainda é algo prioritário em suas vidas, onde atrelado ao trabalho fazem com que os ganhos 

advindos das costuras sejam revertidos em educação, sendo possível a realização de cursos e/ou 

investimentos em ensinos de nível superior, trazendo consigo a perspectiva de mudança pessoal 

por meio da educação como fator de transformação.   
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Gráfico 5 - Grau de Escolaridade 

 

Fonte: Construído com os dados da pesquisa (2024). 

Embora a atuação precoce dos indivíduos no meio da costura torna-se algo constante no 

Distrito de Cacimbinha, nossa pesquisa pode demonstrar a satisfação que eles detêm na 

realização das tarefas, estando fortemente ligado na exploração de novas habilidades, 

desenvolvendo constantes inovações, fomentando novas práticas e competências 

empreendedoras, a fim de correlacionar suas técnicas, aliadas a uma perspectiva de crescimento 

futuro. 

 Quanto a renda mensal, segundo a pesquisa foi constatado que 50% dos entrevistados 

concentram uma renda mensal de até R$1.000,00 reais através da costura, sendo que apenas 8% 

conseguem ganhar mais de R$3.000,00 reais, cabe-nos enfatizar que alguns dos entrevistados 

além da costura também atuam em outros ramos de negócio, como a venda de roupas ou a 

prestação de serviços autônomos. Como já mencionado outras vezes, a falta de apoio da gestão 

local torna-se um gargalo diante de questões fundamentais para alcançar o progresso, o que se 

torna algo constante em meio as falas dos entrevistados, dos quais também pontuam que por 

vezes a falta da mão de obra qualificada é algo presente, carecendo de programas de capacitação 

e suporte técnico para esses trabalhadores.   
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Gráfico 6 - Renda Proveniente das Costuras 

 

Fonte: Construído com os dados da pesquisa (2024). 

Dessa forma, pode-se constatar que ao analisar os dados fica evidente que a forte 

atividade comercial aplicada no distrito, possibilitou um crescimento contínuo e assertivo 

diante da região, ocasionando transformações na vida das pessoas que estão inseridas na 

atividade, como também aos demais empreendedores que se beneficiam com o impacto 

econômico decorrente da ascensão têxtil na comunidade.  

No entanto, é pertinente destacar que mesmo diante do sucesso alcançado pela 

comunidade, uma gestão mais atuante pode impulsionar os negócios já existentes, havendo uma 

expansão em massa do empreendimento, potencializando cada vez mais os resultados aqui 

identificados, resultando em projetos futuros, como parcerias com empresas privadas para 

valorização da mão de obra, assim como os arranjos produtivos locais, tornando-o uma ação de 

caráter benéfico para ambas as partes.  

Diante disso, fica claro que o empreendedorismo têxtil em cacimbinha representa um 

caminho de progresso para o crescimento econômico e desenvolvimento de toda uma região. 

Podendo tornar-se um modelo inspirador para elaboração de políticas públicas, a fim de 

evidenciar que mediante a identificação cultural de uma determinada localidade, poderão traçar 

estratégias diante das oportunidades evidenciadas, dos quais guiados ao conhecimento serão 

capazes de  compreender a importância de como o fortalecimento coletivo, espirito 

empreendedor aliada a criatividade e a carência de mudanças, podem validar o efetivo 

desempenho de uma política de cunho social, no que tange diretamente a esfera comercial, 
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refletindo na qualidade de vida das pessoas, elevando os índices econômicos, como também a 

satisfação das pessoas na realização diante da atividade empregada, onde por meio dos 

investimentos locais será possível potencializar a valorização da cultura local e transformando  

de fato o espaço em que estão inseridos. Construindo um caminho de progresso diante da atual 

e das gerações futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, buscou-se compreender como a identificação, bem como a valorização 

do empreendimento têxtil decorrente da influência do polo de Santa Cruz do Capibaribe – PE, 

aplicada ao distrito de Cacimbinha, município de São João do Tigre – PB proporcionou grandes 

transformações na vertente de oportunidades para o desenvolvimento regional. Percebendo que 

diante das narrativas da pesquisa diversos valores puderam ser enfatizados durante toda a 

trajetória diante de sua consolidação, onde por meio da iniciativa da família Aureliano e seu 

espírito colaborativo, permitiu influenciarem toda uma região, de modo que houvesse a 

expansão de mercado, cuja ação pode impactar diretamente a vida de diversas pessoas, como 

também toda a região, aproveitando as oportunidades mesmo diante de tantos obstáculos.  

A implantação de novos empreendimentos têxteis no distrito tem sido fundamental para 

o fomento e a valorização da mão de obra local, fortalecendo a economia regional para criação 

de novos postos de trabalho, tanto diretos quanto indiretos. Por meio deste, a ação de 

empreendedorismo valoriza e fortalece o incentivo ao crescimento educacional, visto que a 

maioria detém formação completa, tornando-se um atrativo para o ingresso a faculdade. Além 

disso, a valorização das tradições e técnicas têxteis locais contribui para a promoção da 

identidade cultural daquela região.  

Observa-se que a ação realizada é um elemento de transformação, levando em 

consideração os resultados obtidos por meio das respostas projetados através dos gráficos. No 

entanto, que ainda há percalços a serem sanados, no que tange a visão dos agentes políticos no 

tocante dos negócios aplicados a comunidade, impossibilitando um crescimento ainda mais 

assíduo na promoção do desenvolvimento do processo empreendedor.  

Desse modo, o trabalho realizado possibilita haver a compreensão da comunidade, assim 

como dos órgãos públicos para obterem uma ampla visão da importância que detém o ramo 

têxtil, permitindo novos investimentos diante da comunidade de Cacimbinha, sendo possível os 

agentes políticos construírem políticas públicas eficientes para a construção de parcerias e 

projetos futuros, assim como deliberar recursos que fortaleçam a trajetória de um cenário 

promissor de oportunidades perante toda uma comunidade.  

Em suma, é necessário destacar que o empreendedorismo têxtil no distrito de 

Cacimbinha está em constante evolução, demandando novos esforços para enfrentar inúmeros 

desafios, aproveitando cada oportunidade existente. É necessário a colaboração participativa de 

diversos atores, para construção de um ambiente favorável para novas criações e investimentos 
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comerciais, somente assim poderá haver um futuro prospero para um ecossistema 

empreendedor, considerando a potencialidade identificada no distrito de Cacimbinha, 

município de São João do Tigre – PB.  

Diante disso, percebemos o quão importante são as costuras atreladas ao processo de 

desenvolvimento do distrito de Cacimbinha, considerando os avanços comerciais instaurados 

na comunidade, onde por meio das confecções oportunizou favoráveis condições de 

crescimento em torno da comunidade, haja vista que a circulação de capital permeia a região, 

considerando o fluxo de dinheiro para novos investimentos e abertura de novos comércios na 

própria comunidade, tornando-se um reflexo diante da visão empreendedora em que a família 

Aureliano obteve quando decidiu investir na comunidade, possibilitando um crescimento 

progressivo em razão da nova atividade  comercial empregada, mapeando os processos de 

inovação da indústria têxtil gerando o crescimento econômico no distrito de Cacimbinha, 

município de São João do Tigre, onde ocasionou um significativo impacto na economia e 

qualidade de vida dos moradores e dos empreendedores locais.  

Sendo assim, novos estudos devem surgir nesta área para ampliar os conhecimentos 

sobre as potencialidades inseridas em meio ao desenvolvimento regional por meio da 

elaboração de estratégias empreendedoras acerca dos arranjos produtivos locais, viabilizando 

os projetos e construindo um fluido caminho para o alcance contínuo de efetivas ações 

empreendedoras têxteis. 
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APÊNDICE A 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Prezados entrevistados, 

 

O presente instrumento de pesquisa constitui um dos elementos do trabalho de 

conclusão do Curso superior de Técnologo em Gestão Pública CDSA/UFCG, que deverá 

subsidiar a etapa referente à pesquisa de campo, cujo objetivo geral é analisar o 

desenvolvimento da política de empreendedorismo têxtil no Distrito de Cacimbinha, município 

de São João do Tigre – PB do surgimento até os dias atuais.  

Solicitamos sua colaboração no sentido de responder ao questionário com precisão e 

possível prontidão ao roteiro aqui elaborado. Cabe destacar o sigilo relativo aos participantes, 

que neste estudo não há respostas certas ou erradas, bem como não haverá individualização das 

respostas. Esteja certo de que sua participação é muito importante para o êxito dessa pesquisa 

de campo. 

Cientes de sua valiosa, agradecemos antecipadamente. 

 

Lucas Weslley Jatobá Silva.  E-mail: lucaswesll7@gmail.com 

Dr. Luiz Antônio Coêlho da Silva, Prof orientador. E-mail: luidd@yahoo.com 
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APÊNDICE B 

 

ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO 

 

Em relação ao desenvolvimento da política de empreendedorismo têxtil no Distrito 

de Cacimbinha, município de São João do Tigre – PB, responda: 

 

1. Qual a sua idade?______________________________________________________ 

 

2. Qual o seu grau de escolaridade? 

(  ) Ensino Fundamental Incompleto 

(  ) Ensino Fundamental Completo 

(  ) Ensino Médio Incompleto  

(  ) Ensino Médio Completo 

(  ) Ensino Superior Incompleto  

(  ) Ensino Superior Completo  

 

3. Quais seriam na sua opinião, os benefícios que o distrito de cacimbinha obteve com 

a vinda das costuras. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Em uma escala de 1 a 5 avalie a atuação da gestão municipal diante de incentivos 

de apoio aos empreendedores do ramo têxtil.  

 

(1) Insatisfeito  

(2) Parcialmente Insatisfeito 

(3) Parcialmente Satisfeito 

(4) Satisfeito 

(5) Muito Satisfeito 
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5. Em sua opinião quais seriam as áreas prioritárias para investimentos na promoção 

do empreendimento têxtil em cacimbinha.  

(  ) Infraestrutura 

(  ) Capacitação Profissional  

(  ) Acesso a Financiamentos  

(  ) Outro (Especificar):_________________________________________________ 

 

6. Quais são os desafios que os empreendedores têxteis enfrentam atualmente em 

cacimbinha? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Em uma escala de 1 a 5 avalie o nível de conhecimento da população local sobre as 

oportunidades de produção de costuras no distrito de cacimbinha. 

(1) Insatisfeito 

(2) Parcialmente Insatisfeito 

(3) Parcialmente Satisfeito 

(4) Satisfeito  

(5) Muito Satisfeito 

 

8. Em sua opinião, existem outros meios de utilizar o material descartado, 

empregando a sustentabilidade a ser explorada por esse grupo na região? Quais? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. A infraestrutura no distrito é compatível para apoiar o crescimento do setor têxtil?  

(  ) Sim 

(  ) Não  

(  ) Não tenho certeza 

 

10. Qual seria o papel ideal do governo local no apoio ao desenvolvimento da costura? 



41 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11. Em uma escala de 1 a 5 avalie o retorno financeiro?  

 

(1) Insatisfeito 

(2) Parcialmente Insatisfeito 

(3) Parcialmente Satisfeito 

(4) Satisfeito  

(5) Muito Satisfeito 

 

12. Sua fonte de renda depende exclusivamente da costura?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

13. Em uma escala de 1 a 5 avalie sua satisfação de como as costuras contribuíram 

para sua qualidade de vida.  

 

(1) Insatisfeito 

(2) Parcialmente Insatisfeito 

(3) Parcialmente Satisfeito 

(4) Satisfeito    

(5) Muito Satisfeito 

 

 

14.  Sua renda mensal proveniente das costuras está: 

 

(  ) Menos de R$500  

(  ) R$500 – R$1.000,00 

(  ) R$1.000,00 – R$2.000,00 
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(  ) R$2.000,00 – R$3.000,00 

(  ) Mais de R$3.000,00 

 

 

 

Obrigado pela colaboração com a pesquisa! 
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APÊNDICE C 

 

Facção de Roupas Estilo Esportivo 

 
Fonte: Imagem do autor (2024). 

 

Facção de Moletom Infantil Masculino 

 

Fonte: Imagem do autor (2024). 

 

Fabrico da Família Aureliano 

 

Fonte: Imagem do autor (2024). 


