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APRESENTAgAO 

FOI o espirito culto e observador de S. Froes Ahreu quem 
resumiu, numa so expressdo, o caracteristico marcante do 

trecho mais notdvel do Estado do Maranhao, quando o deno- 
minou de Terra das Palmeiras. De fato, "se se extinguissem 
as palmeiras, a vida maranhense sofreria uma modtficagdo acen- 
tuada. Modijicar-se-ia o estilo das hahitagoes e a navegagdo 
nos rios; haviam de desaparecer muitos objetos de uso corren- 
te, como os cofos, chapeus, esteiras, etc." (FR6ES ABREU, 
Na Terra das Palmeiras, pdg. 53). 

Na segunda quinzena do mes de julho de 1950, tivemos a 
satisfagdo de percorrer, na excelente companhia do prof. D1R- 
CEU LINO DE MATTOS, titular da cdtedra de Geografia Eco- 
ndmica na Faculdade de Ciencias Economicas e Administrati- 
vas da JJniversidade de Sdo Paulo, uma parcela das mais signi- 
ficative^ desse impressionante dominio das palmdceas, em ter- 
ras maranhenses. 

Depois de alcangar, por via aerea, a cidade de Teresina, ca- 
pital do Estado do Piaui, encetamos uma rdpida mas provei- 
tosa viagem atraves do vale medio e inferior do rio Itapecuru, 
utilizando a "E. F. Sdo Luis-Teresina". Escolhemos para pan- 
tos de pesquisas tres localidades situadas nesse vale: Caxias, 
Coroata e Rosario, permanecendo em cada uma delas cerca de 
48 horas, tempo sem duvida escasso, porem suficiente para uma 
tomada de contato com os aspectos mais expressivos das areas 
em que se encontram. Em seguida, alcangamos a cidade de 
Sao Luis, onde permanecemos durante 5 dias, no decorrer dos 
quais fizemos observagoes na propria ilha do Maranhao e, tam- 
bem, na vizinha cidade de Alcantara. 

As presentes notes visam, tdo sbmente, oferecer aos estu- 
diosos do geografia brasileira os resultados de uma simples via- 
gem de reconhecimento, sem pretender, de forma alguma, rea- 
lizar um estudo regional daquele importante vale maranhense, 



nem tampouco levar a efeito um estudo monogrdjico da cidade 
de Sao Luis. 

Ao divulgd-las, sob o alto patrocinio da Faculdade de Filoso- 
sia da Universidade de Sao Paulo, esperamos que possam ter al- 
guma utilidade, mormente se considerarmos a escassez de estu- 
dos geogrdficos a respeito dessa porgdo de nosso pais. 

A todos quantos tiveram a gentileza de nos prestar escla- 
recimentos e jornecer elementos para a eldboraqdo do presente 
volume, deixamos aqui registrados os nossos mats cordiais 
agradecimentos. 

Sao Paulo, 
marqo de 1951 

Aroldo de Azevedo 
Catedratico de Geografia do Brasil 
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AROLDO DE AZEVEDO 

ATRAVES DO VALE DO 1TAPECURU 

(Impressdes de uma viagem de reconhecimento) 

SUMARIO O vale do Itapecuru: aspectos 
fisicos. Tragos da vida huma- 

na no vale do Itapecuru. Aspectos gerais 
da economia regional. tCaxias, capital do 
medio Itapecuru. Em Coroatd, pleno do- 
minio dos hahaguais. Rosdrio, no baixo 
Itapecuru. Terras de explotagdo. 
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atraves do vale do itapecuru 

(Impressoes de uma viagem de reconhecimento) 

Aroldo de Azevedo 

0 vale do Itapecuru: 
aspectos fisicos O rio Itapecuru tem suas cabeceiras na 

chamada Serra do Itapecuru, chapada 
de terrenos cretaceos situada em pleno centro do Maranhao, de 
onde se poe a caminhar no rumo geral de NNE, ate receber, 
pela margem esquerda, o seu mais importante afluente — o 
rio das Alpercatas. 

Inicia-se, entao, o longo trecho que vai constituir o curso 
medio do rio, a partir de Colinas (antiga Picos), e, com ele, a 
sua porgao navegavel. Seu rumo passa a ser francamente de 
NE. Entretanto, pouco antes de atingir a cidade de Caxias, 
descreve o Itapecuru um bem caracterizado "cotovelo" (prova- 
velmente testemunho de uma captura), ao esbarrar o mal de- 
finido divisor entre sua bacia e a do Parnaiba, de que se acha 
afastado apenas 50 km. Toma, entao, o rumo de NO, ate pouco 
alem de Coroata, de onde prossegue no rumo geral do norte, 
penetrando na baixada costeira e alcangando, apos 1.450 km. 
de percurso, as aguas da baia de Sao Jose, nesse trecho conhe- 
cida pelo nome de Guaxanduba. A partir da cidade de Ita- 
pecuru-Mirim, situada a cerca de 75 km. da foz, o importante 
rio maranhense percorre o seu curso inferior, ja sob a influen- 
cia das mares oceanicas, cuja amplitude alcanga cifras excep- 
cionais se compararmos com outros trechos do litoral brasi- 
leiro (mais de 7 metros). 
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Mapa do Maranhao 
No mapa acima, figuram as duas grandes areas topograficas do Estado 
— a planicie e o planalto, os mais importantes curso d'agua, os princi- 

pals micleos urbanos e o tragado da E. F. Sao Luis-Teresina. 
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Em seu trecho superior e na metade de seu curso medio, 
o rio Itapecuru assenta-se sobre terrenos considerados de idade 
jurassica (Formagao Pastes Bons); na regiao do "cotovelo" de 
Caxias, atinge formagoes mais antigas, de idade provavelmente 
carbonifera (Formagao Poti e Longa); mas, a jusante de Codo, 
seu curso se processa em terrenos considerados de idade creta- 
cea, ate alcangar Rosario, que se acha a uns 20 km. da embo- 
cadura, quando encontra o obstaculo constituido pelos aflora- 
mentos cristalinos, que sao os responsaveis pelas "corredeiras" 
conhecidas pelo nome de Cachoeira de Vera-Cruz (1). 

De Colinas a baia de Guaxanduba a navegagao e possivel 
nas aguas do Itapecuru por embarcagoes de pequeno calado, 
embora na estagao seca oferega algumas dificuldades, mormen- 
te no trecho final, que atravessa o cristalino, so vencido por 
ocasiao da preamar. Noutros tempos, chegou a existir uma 
linha regular de navegagao a vapor entre Caxias e Sao Luis, 
com viagens quinzenais; hoje, porem, o trafego fluvial mais 
intenso, embora irregular, faz-se entre Colinas e Caxias, onde 
as mercadorias sao transbordadas para a via-ferrea que une as 
duas capitais estaduais. 

Na porgao que nos foi dado conhecer, a jusante de Caxias, 
o rio Itapecuru corre por entre barrancas de uns poucos metros 
de altura, salvo no trecho inferior, onde as margens sao baixas 
e passam a ter um carater nitidamente amazonico. 

Sua largura oscila entre 50 e 120 metros, no referido tre- 
cho, deslizando as aguas de maneira tranqiiila, pobres em ma- 
teriais de aluviao, provavelmente porque as vimos no tempo 
da seca. 

A regiao que o rio atravessa, de Caxias rumo a foz, carac- 
teriza-se por sua altitude modesta, encontrando-se dentro da 
cota dos 100 m. sobre o nivel do mar (2). Nas vizinhangas 
daquela cidade, o relevo apresenta-se atraves de elevagoes ma- 
melonares, com perfis que lembram escarpas de "cuestas". 
Mas, a partir de Coroata, o horizonte ja se mostra bastante 

(1) Vede CAMPBELL (Donald F.), Mapa geologico da Bacia do Maianhao, no "Rs- 
latorio de 1948" do Conselho Nacional do Petroleo — Rio, 1949. 

(2) Eis as cotas de altitudes das esta^oes ferrovidxias (em metros); 
Caxias   63 FacukJade de Filosofla 

SLd 34 agnaas e Leuas 
Itapecuru-Mirim   " Biblioteca Central 
Rosdrio       14 
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monotono, comprovando a existencia da extensa Plamcie Mara- 
nhense, que descamba suavemente para o oceano, ate consti- 
tuir, a jusante de Itapecuru-Mirim, propriamente a Baixada, 
que no Mearim inferior se apresenta francamente inundavel, no 
tempo das chuvas. Neste ultimo trecho, abrem-se os admiraveis 
Campos dos Perises, verdadeira miniatura do Pantanal mato- 
grossense, imensa planura horizontal que as aguas encobrem 
no "inverno", mas que se torna enxuta e recoberta por uma 
vegetagao rasteira durante o "verao", epoca em que recebe 
alguns milhares de cabegas de bovinos dos municipios vizinhos 
(Anajatuba, Rosario). 

Ha uma formagao botanica que reponta com freqiiencia no 
vale do Itapecuru, mais tipica para os lados do Piaui: e a pai- 
sagem do agreste ou carrasco, vulgarmente designada pelo nome 
de "chapada", por corresponder aos grandes tabuleiros da 
regiao. Sua vegetagao e rarefeita, seu aspecto faz lembrar o 
do "cerrado"; nele aparecem o algodao arboreo ("Gossypium 
arboreum") e a piagava ("Attalea junifera"). Entretanto, a 
montante de Codo, sao as associagoes da carnaubeira ("Coper- 
nicia cerifera") — os carnaubais, o elemento tipico da paisa- 
gem, correspondendo aos terrenos mais baixos e, por isso mes- 
mo, mais umidos. Pelo contrario, a jusante de Codo, a propor- 
gao que a carnaubeira se vai tornando mais rara, surgem com 
freqiiencia os caracteristicos babaguais, em que impera o co- 
queiro babagu ("Orbignia martiana"), cuja quantidade chega 
a tornar-se impressionante na regiao de Coroata. Sua presenga 
pode ser notada desde o vale do Parnaiba; mas e inegavel que, 
a partir da area de Codo, rio abaixo, passa o coqueiro babagu 
a ser o elemento caracteristico da paisagem, enfeitando com 
suas palmas os trechos mais elevados da plamcie e aparecendo 
em associagoes cada vez mais compactas. Na regiao de Rosa- 
rio, passa a se tornar novamente menos freqiiente, cedendo 
lugar a matas ciliares, que acompanham as barrancas do rio; 
mas ele aparece ainda e sua presenga pode ser observada ate 
mesmo na ilha do Maranhao, ja no municipio de Sao Luis. 

Na area por nos percorrida, distinguem-se com perfeigao 
as duas classicas estagoes pluviometricas: o chamado inverno, 
6poca das chuvas, que coresponde aos meses do verao e do outo- 
no; e o chamado verao, epoca da seca, que coincide com os 
meses do inverno e da primavera. A proporgao que se desce o 
vale, menos acentuadas sao as diferengas entre uma e outra 
dessas estagoes; por outras palavras: a montante de Coroata, 
a seca se torna cada vez maior, pois jd se vai penetrando no 
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regime "piauiense" das chuvas, com caracteristicas cada vez 
mais proximas da semiaridez, que o sertao de SE do Piaui real- 
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mente conhece. Percorrendo 0 vale no mes de julho, so fomos 
assistir a queda das primeiras chuvas na regiao de Rosario, ja 
em plena Baixada litoranea. 

No que se refere as temperaturas, fato identico pode ser 
constatado: a proporgao que deixavamos o vale medio, rumo 
ao literal, assistiamos a lenta passagem do regime continental 
para o maritimo, isto e, nos aproximavamos da area de estabi- 
lidade termica e deixavamos atras de nos as areas de grandes 
amplitudes diumas. As temperaturas oscilam em torno das 
isotermas de 26 e 27°; mas o que mais impressiona e a ardencia 
do Sol equatorial, cujos raios se tornam realmente insuporta- 
veis no vigor do dia e sao responsaveis, juntamente com a mis- 
cigenagao, pela cor escura dominante na populagao. Tal calor 
justifica o costume generalizado de viverem inteiramente nuas 
as criangas ate 5 e 6 anos de idade, alem da universalidade do 
uso da rede. Basta, porem, encontrar um refugio qualquer — 
o compart imento de uma habitagao ou mesmo a sombra de uma 
grande arvore, para que nos sintamos bem mais a vontade. 
Isto explica, de maneira muito razoavel, o habito de fazer a 
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sesta, de 12 as 15 horas, ou o horario das repartigoes publicas 
estaduais e municipals (de 7 as 12 horas), fatos que nao podem 
ser considerados senao uma imposigao do clima regional. Por 
outro lado, a posigao N-S do vale do Itapecuru favorece a pe- 
netragao das massas de ar oceanicas, sobretudo o alisio seten- 
trional, que beneficia toda a sua porgao inferior. 

VfiDE, NO DOCUMENTAHIO FOTO- 
GRAFICO, EM ANEXO, AS FOTOS 
DE N.s 1 A 8, pctgs. 91-98. 

Tragos da vida humana 
no vale do Itapecuru Os municipios que se alongam atraves 

do vale do Itapecuru, no trecho que 
vimos focalizando, ocupam uma area de cerca de 26.700 km2, 
o que corresponde a 8% da area do Estado do Maranhao. No 
entanto, a populagao que ali vivia, em 1948, perfazia um total 
de 234,000 hab., o que corresponde a uma densidade de 9 hab. 
por km2 e a 16% do total do Estado (3). Isto significa que 
sua densidade demografica, sem duvida modesta, e superior a 
media do Estado (cerca de 5 hab. por km2). 

Percorrendo a regiao, nao se tern ideia, realmente, de uma 
zona densamente povoada; e que a populagao se espalha pela 
area rural, onde vivem nada menos de 90% do total desses 
municipios. 

Os aglomerados urbanos apresentam cifras bastante me- 
diocres em sua populagao urbana e suburbana, nao ultrapassan- 
do nenhum deles 10.000 habitantes. Caxias, inegavelmente, 
e o mais importante, representando mesmo o papel de verda- 
deira capital regional de todo o vale do Itapecuru. Seguem-se, 

(3) Eis a populagao e a area dos municipios da regiao aqui focalizada, de acordo 
com a estimativa para 1948 (cf. Moranhdo-1948, publicagao do Diretorio Regional do 
1. B. G. E.): 

Populagao Area (km2) Hab./km2 
Caxias   90.610 12.634 7,7 
Codo   44.406 5.838 7,6 
Timbiras   9.304 1.316 7,0 
Coroatd   34.353 3.046 11,2 
Itapecuru-Mirira   31.969 2.292 13,9 
Rosdrio   23.403 1.588 14,7 

TOTfllS   234.045 26.714 9,0 (media) 
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com importancia equivalente: Hosario, Coroata e Codo. Bern 
menor ja e Itapecuru-Mirim, como insignificante e Timbiras, 
antiga Monte Alegre (4). 

O trago marcante desse elemento humano e indiscutivelmen- 
te a cor: all se concentra numerosa populagao negra e mesti^a, 
cujas origens remontam ao seiscentismo, quando a Metropole 
portuguesa autorlzou a criagao da "Companhia do Comercio do 
Maranhao", que se propos a introduzir, cada ano, pelo menos 
500 escravos trazidos da costa d'Africa; mas o desenvolvimento 
economico registrado no seculo passado, no vale inferior e 
medio, gramas a exploragao do algodao perene e particularmente 
a instalagao de engenhos de aqucar, tambem contribuiu de ma- 
neira poderosa para a presenga desse elemento de sangue afri- 
cano. Tal fato se ve confirmado pelas estatisticas, que regis- 
traram, em 1940, 28% de negros e 25% de pardos (mestizos) 
no total da populagao maranhense, o que significa que, ali, o 
elemento branco constitui minoria. 

Alem disso, pode nossa observagao registrar a presenga de 
um tipo muito especial de mestigo, que nao se enquadra dentro 
da classica distingao geralmente aceita — mulatos, caboclos e 
cafuzos. Seus cabelos sao negros, mas levemente encaracola- 
dos; sua tez e escura e arroxeada, sem que apresente o retinto 
do negro nem o acinzentado do mulato ou o pardo-escuro do 
cafuzo; suas feigoes denotam leves influencias amerindias. 
Constitui o que o povo costuma designar pelo nome de jugara, 
produto que parece haver resultado de uma lenta e ininterrupta 
miscigenagao, em que os nossos tres tipos etnicos fundamentals 
(o branco, o negro e o indio) contribuiram com sua parcela (5). 

(4) Em 1940, assim se distribuia a populagao nesses municipios: 
Zonas urbana o Zona 

suburbana rural 
Caxias   7.042 70.832 
Codo   3.405 34.759 
Timbiras   727 7.269 
Coroatd    3.452 26.072 
I>apecuru-Mirim   1.825 25.650 
Rosdrio   4.080 16.033 

TOTAIS   20.531 180.615 
(5) fl bandeira do Estado do Maranhao, criada em 21 de dezembro de 1889, reilete 

de cerio modo essa composigao dlnica, relembrando "as ires diferentes iagas que com- 
poem a sua populagao, ragas hojo fundidas e fraternizadas na prossecugao de um 
destino identico e comum", embora houvesse dado a predomindncia ao elemento 
branco, o que nao 6 real (Vede RIBEIRO, Clovis, Brazoes e Bandolras do Brasil, Sao 
Paulo, 1933, pag. 159). 
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A iseu lado, aparecem com freqiiencia elementos nordesti- 
nos, oriundos de Estados vizinhos, particularmente do Piaui e 
do Ceara (6), trabalhando em todas as profissoes; e numerosos 
sirio-libaneses, designados pejorativamente pelo nome de "car- 
camanos", que apareceram no Maranhao como simples vende- 
dores ambulantes ou "mascates", mas cujos descendentes do- 
minam hoje varios ramos do comercio e da industria, exercendo 
inegavel influencia politica e social. 

Na zona rural e nos proprios aglomerados urbanos, existe 
um tipo de habitagao predominante: e a casa de palha, reco- 
berta com as palmas do coqueiro babagu, com paredes de pau- 
-a-pique, quando nao das proprias folhas de tal riqueza regional. 

Em habita?6es tao modestas, vive uma populagao sem ne- 
nhuma nogao de higiene, alimentando-se de farinha de man- 
dioca e de carne de porco, sem levar em conta as caracteristicas 
do clima quente, que a domina. Neste particular, o porco cons- 
titui verdadeiro esteio da economia domestica, pois rara e a 
casa que nao possui quatro ou cinco desses animais, que vivera 
a solta, perambulando pelas proprias ruas das cidades. A seu 
lado, o jerico ou pequeno jumento caracteristico da regiao do 
Mediterraneo, o "jegue" dos nordestinos, e outro elemento im- 
portante da paisagem do vale do Itapecuru, auxiliar indispen- 
savel para os transportes mais leves (agua, tijolos, telhas, 
lenha, cofos, etc.) e que, tal como os suinos, vive de maneira 
quase promiscua com a propria populagao urbana, 

Cumpre ainda assinalar o uso generalizado, nas cidades, de 
carro^as de duas rodas, puxadas por muares ou bovinos e que 
sao providas de velhos pneumaticos retirados de automoveis 
imprestaveis; sua difusao teve lugar nos derradeiros cinco anos. 

VfiDE, NO DOCUMENT ABIO FOTO 
GRAFICO, EM ANEXO, AS FOTOS 
DE N. s 9 A 12, pdgs. 99-102. 

(6) Em 1940, viviam no Maranhao : 83.446 piouiansM, 28.934 ceazmiMa, 5.245 
jMrnambnccmo*. 5.209 paraanses, 2.095 norto-riograndanses, 1.825 paraibanos. 1.255 
gaianos e 1.091 baianos. Apenas por simples curiosidade e para comparagao; naqaele 
cno, somente 93 paulistas se encontravam em solo maranhense. 
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Aspectos gerais da 
economia regional Ressalta das estatisticas — e o texto das 

publicagoes sobre o Maranhao o confirma, 
que e o vale do Itapecuru uma das areas mais importantes, sob 
o ponto de vista economico, daquele Estado brasileiro. Cumpre, 
porem, nao superestimar tal importancia, tendo em vista a 
natureza de sua vida economica. 

De fato, predomina ali uma verdadeira economia de coleta, 
que se baseia sobretudo na grande riqueza regional — o babagu, 
e que se ve fortalecida pela caga e pela pesca. Se bem que os 
babaguais surjam por todo o vale em estudo (que fornece cerca 
de 50% das amendoas exportadas pelo Estado), e na regiao de 
Coroata que tal atividade aparece como dominante. A caga, 
destinada a obtengao de peles de animais silvestres (caitetu, 
veado, onga, gato-do-mato, etc.), alimenta um pequeno comer- 
cio, sobretudo no vale medio inferior. Ja a pesca, que tambem 
apresenta um carater comercial, se desenvolve particularmente 
em Rosario. 

Ao contrario do que fazem crer as estatisticas, a agricul- 
tura apresenta, ali, uma importancia muito relativa e nao foi 
capaz de deixar marcas sensiveis na paisagem do vale. Por 
incrivel que possa parecer, nao nos foi dado o prazer de obser- 
var, em toda a viagem, um so trecho cultivado, a nao ser pe- 
quenas rogas de milho (7). E' que o baixo Mearim-Pindare 
constitui o celeiro agricola do Estado, com seus arrozais e al- 
godoais. 

No campo da industria, o vale do Itapecuru orgulha-se de 
possuir algumas das mais antigas e mais importantes fabricas 
do Maranhao: sao as que se dedicam a fiagao e a tecelagem 

(7) Em Coroatd, encontramos uma extensa area cu.livada, com axroz e drvores 
frutiferas; trata-se, porem, de um Campo Experimental do Govemo Federal. Todavia, 
de acordo com oe dados publicados pelo Departamento Estadual de Estatistica (Balanga 
Comercial, Sao Luis, 1949), o arroz constitui uma riqueza da zona do Itapecuru, sendo 
Coroatd e Codo os dois maiores exportadores, conforme se pode verificar por estas 
cifras: 

Exportagdo (f.) 
Coroatd   3.090 
Codo   2.894 
Itapecuru-Mirim   958 
Timbiras   790 
Caxias   678 
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do algodao, localizadas em Caxias e Codo (8). No mais, des- 
tacam-se numerosos estabelecimentos de ceramica ( o maior dos 
quais se localiza em Rosdrio), curtumes e pequenas oficinas de 
artesanato. 

Prejudica enormemente a economia regional a falta de um 
bom sistema de transportes. A unica via que serve toda a 
area aqui focalizada e a Estrada de Ferro Sao Lufs-Teresina, 
com sens 453 km. 0 trecho original dessa ferrovia ligava 
Caxias a margem esquerda do rio Parnaiba, fazendo ponto final 
em Cajazeiras (depois, Fibres, hoje Timbn), datando dos pri- 
meiros anos da Republica (1895). Foi sbmente em 1920 que 
se completou o trecho Caxias-Sao Luis e ha bem poucos anos 
que se inaugurou a ponte sbbre o Parnaiba, possibilitando a 
ligagao direta com a capital do Piaui. 

Tudo e precario nessa via-ferrea. 0 trajeto, dos mais infe- 
lizes, ao inves de preferir o divisor Itapecuru-Mearim (servin- 
do, assim, de complemento a navegagao fluvial praticada nestes 
dois rios) ou, pelo menos, a regiao drenada pelos afluentes da 
margem direita (de maneira a abrir possibilidades a uma area 
que continua a viver mais ou menos a margem da vida esta- 
dual), deu preferencia, em virtude de razoes de ordem politica 
e pessoal, a regiao situada a margem esquerda do Itapecuru, 
cujo curso praticamente acompanha e ate onde vai ter um nu- 
mero elevado de afluentes, o que obrigou a construgao de algu- 
mas dezenas de pontes e pontilhbes (9), encarecendo inutil- 
mente o custo da estrada. Por outro lado, seu material rodante 
e dos mais deficientes (em geral, locomotivas e vagbes postos 
fora do servigo por vias-ferreas paulistas), seu trafego e dos 
mais irregulares (registrando-se normalmente atrasos, que 
chegam a ser de 10 horas), nao encontrando os passageiros con- 
fbrto algum nos poucos vagbes que Ihes sao destinados e que, 
por isso mesmo, trafegam superlotados. E' realmente cons- 
trangedor atestar tantas deficiencias, numa estrada que e a 
unica do Estado e que poderia, sob outras circunstancias, repre- 

(8) Em 1948, Caxias exportou 133 t. de locidos de algodao e Codo 119, sendo que 
76% da produgao caxiense sairam diretamente para os Estados vizinhos, sem passar 
por Sao Luis. 

(9) Sobre as dguas do rio Codozinho, a jusante de Codo, existe uma famosa ponte, 
que bem merecia o nome de corta-cabegae, tal a esireiteza do vao que foi deixado para 
a traressia do comboio. Torna-se realmente inacredltcrvel como foi pemutida a cons- 
■rugao de uma obra de engenharia tdo perigosa d vida doe passagelroe, como aquela. 
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sentar papel de relevo na vida regional; mas, quem quer que a 
tenha utilizado podera confirmar tudo quanto acabamos de es- 
crever a seu respeito. 

No setor das estradas de rodagem, praticamente nada 
existe. A unica que merece tal nome e a rodovia que liga Ro- 
sario a Sao Luis, numa extensao de cerca de 70 km. 0 mais 
nao passa de simples caminhos, que se tornam intransitaveis 
durante o "inverno", sendo mesmo impossivel atingir Caxias 
em viagem direta, feita de automovel, partindo-se de Rosario. 
De Coroata, ha uma ligagao menos precaria com o vale do Mea- 
rim, ate Pedreiras e Bacabal, que bem merecia ser melhorada, 
dada a importancia do trafego que ali se registra. 

A navegagao fluvial, pelas aguas do Itapecuru, mais ou 
menos ativa noutros tempos, sofreu a concorrencia da ferrovia 
e praticamente deixou de existir a jusante de Caxias. Apenas, 
como ja ficou afirmado, registra-se um servigo, embora bastante 
irregular, na diregao de montante daquela cidade, com ponto 
final em Colinas (10). 

V£DE, NO DOCUMENT ARIO FOTO- 
GRAFICO, EM ANEXO, AS FOTOS 
DE N. s 13 E 14, pdgs. 103 e 104. 

Caxias, capital do 
medio Itapecuru Caxias e a mais importante cidade do vale 

do Itapecuru e de toda a porgao oriental do 
Maranhao. Encontra-se a cerca de 50 km. do territorio piaui- 
ense e a cerca de 75 km. da cidade de Teresina, exatamente no 
"cotovelo" do rio Itapecuru e onde mais facil comega a tornar-se 
a navegagao fluvial. Para quem vem do Piaui, e a primeira 
cidade itapecuruana ser vida pelos trilhos da via-ferrea. 

Todas essas circunstancias exerceram poderosa influencia 
sobre o papel que vem representando esta cidade, atraves dos 
anos. Explicam, antes de tudo, sua tradicional ligagao com o 
Piaui e o Nordeste propriamente dito, sem duvida muito mais 
estreita do que com a Baixada e a capital maranhenses: basta 
lembrar que foram tropas piauienses e cearenses que a liber- 

(10) No presents trabalho nao entraremos em possiveis detalhes a respeito da geo- 
grafia economica regional, desde que tal aspecto foi examinado pelo nosso colega e 
companheiro de excursao, prof. DIRCEU LINO DE MATTOS, no capftulo que se segue, 
sob o titulo — Tragos essendais da geoeconomia do vale do Itapecuru. 
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taram do dominio portugues, por ocasiao da proclamagao da 
Independencia, quando a teimosia de um valente cabo de guerra 
lusitano julgou possivel retardar a emancipagao da provlncia 
de entao; do mesmo modo que, hoje, o comercio atraves do 
Piaui e mais intenso do que via Sao Luis. Justificam, alem 
disso, sua indiscutivel preeminencia no conjunto da regiao, gra- 
gas ao fato de ser um no de comunicagoes e de estar em contato 
tanto com o vale medio como com o vale superior do rio Ita- 
pecuru. 

Tno/i/iodo. Sa/ilo-Cud&iuo 
1 

Rio Hapecupu 

Trezidela /CaxiaSv 
Viaferrea • > 

9Tlo/uu) do 
Qiieoum' 

L 

sso ENE 
Cretaceo Jurassico IMD Carbonifeoo 

O sitio urbano de Caxias 
(Corte esquematico) 

A cidade acha-se colocada a margem direita do curso flu- 
vial, numa planicie de terrenos jurassicos e circundada por pe- 
quenos morros, com perfis que lembram o de "cuestas" e cons- 
tituidos por terrenos que datam do cretaceo; o morro do Ale- 
crim, que se ergue a leste, nos limites da area urbana, e o morro 
de Santo Antonio, que se eleva ao sul, ja na margem esquerda, 
simbolizam muito bem tais elevagoes da regiao caxiense. 

0 rio Itapecuru, que tern ali uns 50 m, de largo e corre 
dentro de um vale encaixado nos terrenos mesozoicos, nao re- 
presenta grande papel na vida da cidade; esta, pelo contrario, 
como que foge do rio. E' verdade que existe uma ligagao flu- 
vial entre Caxias e Colinas, na diregao de montante, de onde 
vem madeiras, babagu e mamona; e verdade que, em suas mar- 
gens, aparecem pequenos estaleiros destinados a construgao e 
ao reparo das embarcagoes que nele trafegam ("canoas", de 
tamanho menor, e "botes", as maiores), todas com a caracte- 
ristica cobertura feita com palma de buriti. Mas o peixe e 
muito escasso nas aguas do Itapecuru e a cidade como que Ihe 
da as costas, mais interessada no que se passa nas regioes 
afastadas da calha fluvial. 
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Em suas origens, Caxias remonta ao seculo XVII: seu 
bergo teria sido a atual Trezidela, aglomerado que se ergue a 
margem esquerda do Itapecuru e esta ligado a cidade por uma 
ponte, de construgao particular, que so pode ser utilizada me- 
diante o pagamento de um pedagio. Naquele seculo, existiam 
ali aldeamentos de indios Timbiras ou Gamelas (11). Durante 
o ciclo pastoril, criadores de gado vindos da Bahia teriam fun- 
dado, nas imediagoes, algumas fazendas, Em seguida, padres 
jesuitas procedentes de Sao Luis ali se estabeleceram, com suas 
missoes; foi assim que surgiram os nucleos missionarios de Sao 
Jose e de Nossa Senhora da Conceigao das Aldeias Altas, que 
foram, realmente, o primitive aglomerado de que resultou a 
cidade atual. 

Com a expulsao dos Jesuitas, no seculo XVIII, os habitan- 
tes do povoado nascente julgaram mais prudente afastar-se do 
contato com os indigenas e passaram-se para a margem direita 
do Itapecuru; iniciou-se, assim, a formagao da Caxias de nossos 
dias, que logo passou a manter estreito contato com as capi- 
tanias nordestinas. 

0 progresso do novo aglomerado parece ter-se feito de ma- 
neira rapida, pois em outubro de 1811 foi elevado a categoria 
de vila, ja com o nome atual, que lembra um dos suburbios de 
Lisboa (12), e em julho de 1836 transformava-se em cidade. 

AIRES DE CASAL, em sua Corografia Brasilica, publicada 
em 1817 (13), considerava Caxias uma "vila consideravel, fa- 
mosa e florescente", informando que o seu municipio produzia 
algodao e arroz em "prodigiosa quantidade". Seria a cidade 
um centro de perdigao, pois, segundo o referido cronista, "a 
tafularia no jogo dos seus habitantes tern ocasionado a ruina 
de muitos negociantes da capital"... Nesse tempo, os habi- 
tantes da Trezidela eram ainda, em sua totalidade, aborigines. 

(11) O nome de Trezidela, hoje generalizado no Maranhao para os pequenos aglo- 
merados que se formam na margem fronteira dos rios em que se assenfam as cidades 
(of. RAIMUNDO LOPES, O Torrao Maranhense, pdg. 197), seria uma corruiela da ex- 
pressao "Tres Aldeias", alusiva a esses aldeamentos indigenas. E' esta a opiniao 
de Cesar A. Marques, citada por Basilio de Magalhaes em nota d pag. 462, do vol. 
II, da Viagem pelo Brasil, de SPIX e MflRTIUS. 

(12) "Caxias — Povoagao suburbana de Lisboa, na linha de Lisboa a Cascais e 
entre Cruz Quebrada e Pago d'Arcos" — of. ANDRADE (Antonio Sampaio de), Diciond- 
rio Corogrdfico de Portugal Contempordneo, Liv. Figueirinhas, Porto, 1944. 

(13) CASflL (flires de), Corografia Brasilica ou Helagao Histdrico-Googrdlica do 
Beino do Brasil, ed. Culture, Sao Paulo, 1943 — tomo II, pdg. 202. 
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Nao parece haver muito exagero nos informes daquele que 
foi o autor da primeira Geografia sobre o nosso pais. De fato, 
passando por la, no mesmo priraeiro quartel do seculo XIX, o 
grande MARTIUS considerou Caxias "uma das mais florescen- 
tes vilas do interior do Brasil", congregando em sua area mu- 
nicipal uns 30.000 habitantes e tendo como fator de sua pros- 
peridade a cultura do algodao, "explorada desde uns vinte e 
tantos anos, com afinco, em seu interior" (14). Alias, a impres- 
sao que teve Martius do vale do Itapecuru parece ter sido bas- 
tante lisonjeira, porque, viajando em diregao a jusante, afirmou 
que "quanto mais nos afastavamos de Caxias, mais numerosas 
eram as fazendas, cuja extensa casaria indicava a opulencia de 
seus donos" (15) — impressao que, infelizmente, nao pode hoje 
ser confirmada por quern faga a mesma viagem. 

Embora perturbada em sua tranqiiilidade pelos episodios 
sangrentos da "Balaiada" (1839-40), prosseguiu Caxias em 
seu crescente progresso, que era um reflexo de sua posigao geo- 
grafica (16) e da riqueza que produziam as suas terras — o 
algodao. Os ultimos 20 anos do seculo XIX foram, sem duvida, 
um periodo importantissimo para a sua vida urbana: nada 
menos de quatro fabricas de tecidos surgiram na cidade e seus 
arredores — a "Industrial Caxiense" (1883), a "Uniao Caxien- 
se" (1889), a "Manufatora" (1893) e a "Sanharo" (1893), o 
que Ihe valeu, na frase sincera e insuspeita de RAIMUNDO 
LOPES, "o estapafurdio cognome de Manchester maranhen- 
se..." (17); alem disso, inegavel conseqiiencia de todo esse 
progresso no campo industrial, em 1895 inaugurou-se a estrada 
de ferro que ligava Caxias a Cajazeiras (Timon), colocando-a 
praticamente em contato com a capital piauiense. 

Visitando-a na primeira decada do nosso seculo, PAUL 
WALLE considerou-a a mais importante cidade do Estado, de- 

(14) SPIX (I. B. von) e MARTIUS (C. F. P. von), Viagem pelo Brasil, tradugao bra- 
siieira de Lucia Furquitn Lahmeyer, revista pelo Barao de Ramiz Galvao e Basilio 
de Magalhdes — Imprensa Nacional, Rio, 1938 — vol. II, pdgs. 455-456. 

(15) Obra citada, vol. II, pdg. 455. 
(16) JOAQUIM MflNOEL DE MACEDO, em sua Corograiia do Brasil -(Rio, 1873), diz 

que esta cidade, "chamada a Prineesa do Sertdo, avulta pelo comercio, tem seu teatro, 
duas bandas do musica bem organizadas e, relativamente a outros pontos da provincia, 
vantajoso desenvolvimemlo da instrugao popular" (2.a parte, pag. 55). 

(17) LOPES (Raimundo), O Torrao Maranhense, Tip. "Jornal do Comercio", Rio, 
1918 — pdg. 198. 
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pois da capital, "toutefois une cite commergante et industrieu- 
se"; e acentuou que o seu comercio se fazia principalmente com 
o sertao, o Piaui e mesmo o extreme norte de Goias Q8). 

Em 1920, quando se completou a ligagao ferroviaria entre 
Caxias e Sao Luis, atraves do vale do Itapecuru, tinha o muni- 
cipio 50.346 hab. Em 1940, esse total elevara-se para 77.874. 
As estimativas para 1948 previram nada menos de 90.610 ha- 
bitantes. 

De acordo com o censo de 1940, pouco mais de 7.000 pes- 
soas viviam nas suas areas urbana e suburbana, sendo provavel 
que, hoje, tal cifra se tenha elevado para 10.000. 

Quern viaja nos comboios sempre super-lotados da "E. F. 
S. L. T.", encontra em Caxias uma estagao ferroviaria bastante 
modesta, que nao corresponde a importancia desta cidade. 
Mas, ao tomar o rumo do centro, tern sua impressao melhorada 
quando penetra na larga Avenida da Independencia, bordejada 
de ambos os lados por frondosas e acolhedoras mangueiras, 
numa extensao de meio quilometro. Ao atingir esta a Praga 
da Independencia, inicia-se propriamente o perimetro urbano 
da "Princesa do Sertao". 

A Praga da Independencia, vasta e irregular, sera certa- 
mente bela no dia em que for calgada e ajardinada. Tais me- 
Ihoramentos tornam-se necessaries por motives varies: ali se 
encontra o maior estabelecimento fabril da cidade, pertencente 
a "Companhia Fabril e Tecelagem Uniao Caxiense", que da tra- 
balho a 400 operarios; ergue-se ali o Mercado Municipal, sem- 
pre movimentado, com seus jericos a porta, onde a populagao 
pode adquirir carne verde e seca, frutas (bananas, laranjas, 
limas, sapotas, sapotis, etc.), escassos legumes, cereais, cestos, 
redes, bugigangas, e onde, como em tantas cidades do sertao 
nordestino, nao faltam os cegos cantadores, a pedir esmolas 
cantando plangentes melopeias; ali se acham duas repartigoes 
publicas, de grande importancia para a vida local — a Prefei- 
tura e a Delegacia de Policia. 

A uns 50 metres desse largo semiabandonado, inicia-se o 
trecho mais importante de Caxias, em que as ruas sao calgadas 
•a paralelepipedo e onde se concentra o comercio urbano. Por 

(16) WALLE (Paul), Au Bresil — Du Rio Sao Francisco a rRmazone, ed. Guilmoto 
Paris, 1910 — pag. 291. 
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sua vez, e a area mais antiga da cidade, desde que surgiu o 
nucleo da margem direita do Itapecuru. Situa-se notadamente 
entre tres pra?as, que levam os nomes de Candido Mendes, Gon- 
?alves Dias e Magalhaes de Almeida. 

Da Pra?a Candido Mendes (onde se encontra a bela matrix 
de Nossa Senhora da Conceigao) parte, no rumo de SO, a via 
que vai ter a ponte que une Caxias a Trezidela. Em sentido 
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oposto, segue a Rua Dias Carneiro (19), tipicamente comercial 
e onde se concentra elevado numero de farmacias e drogarias. 
Atraves dela, alcanga-se a Praga Gongalves Dias, pequenina mas 
gentil, em torno da qual ainda se elevam alguns dos mais anti- 
gos predios da cidade. Tambem tipicamente comercial e a 
Travessa Jose Guimaraes, que une esta praga a Rua Aarao Reis, 
com suas casas de comercio e repartigoes publicas. Ja a Praca 
Magalhaes de Almeida coincide com o limite oriental do peri- 
metro urbano; nela se ergue a Catedral, com suas modestas 
linhas arquitetonicas, e encontra-se em construgao o Palacio 
Episcopal. Logo alem esta o morro do Alecrim, onde um ca- 
nhao da epoca napoleonica lembra o recinto fortificado em que 
o major Fidie, com seus fieis lusitanos, teimosamente resistiu 
contra a agao libertadora dos Independentes. 

0 piano da cidade de Caxias e extremamente irregular, de- 
notando um crescimento espontaneo, que parece orientar-se 
rumo a N e NE. Ao contrario do que costuma acontecer, a 
estagao ferroviaria nao exerceu, ate agora, nenhuma atragao, 
continuando mais ou menos isolada, nos limites do perimetro 
suburbano. As ruas, exceto as do centro comercial, nao sao 
calgadas e apresentam aspecto de abandono; nao longe daquele 
trecho oferecem o espetaculo, que nao condiz com a importancia 
do aglomerado, de porcos e leitoes perambulando em plena li- 
berdade, a f ugar o leito da via publica... 

A Trezidela, que olha Caxias da margem esquerda do rio, 
e um forte aglomerado suburbano, onde preponderam as palho- 
gas e onde existe uma fabrica de tecidos de algodao — a "Fa- 
brica Sanharo", e uma destinada a extragao do oleo de semen- 
tes de babagu, ainda em organizagao. 

Bastante curioso e o bairro da Cangalheira, num dos su- 
biirbios da cidade e a margem direita do Itapecuru: constitui 
uma verdadeira concentragao de palhogas, aninhadas numa de- 
pressao entre morros, oferecendo aos olhos do observador qual- 
quer coisa que vivamente recorda uma aldeia de negros da 
Africa tropical. 

Bern alem, pouco mais de uma legua na diregao do sul, co- 
mega a se formar uma promissora estagao hidro-mineral — a 
de Veneza, na qual ja foi construida uma piscina para uso dos 

(19) A Francisco Dias Cameiro muito deve o Maranhdo e, particularmente, a 
cidade de Caxias. Vede JACOBINA (Alberto Pizarro), Dias Camoiro, o Conssrvadsr, 
ed. Companhia Editora Nacional, colegao "Brasiliana". 
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que necessitam das aguas termais que all brotam, consideradas 
como medicinais (20). 

VfDE, NO DOCUMENTAHIO FOIO- 
GHAFICO, EM flNEXO, AS FOTOS 
DE N. 5 15 A 22, pags. 105-112. 

Em Coroata, pleno 
dommio dos baba^uais 0 viaj ante que percorre, pela via-fer- 

rea, os 136 km. que separam Caxias de 
Coroata sente, sem grande esforgo, que passa pelos limites de 
duas paisagens naturais bem diversas: ate a regiao onde se 
encontra Codo (Km. 290, a contar de Sao Luis), o que se obser- 
va e a paisagem que chamarlamos de parnaibana, por ser tlpica 
da bacia do Parnalba e que ainda muito tern de nordestina, com 
a predominancia do "agreste" ou "carrasco", salpicado de asso- 
ciagoes nao muito extensas da carnaubeira, sempre ligada aos 
terrenos arenosos, e do coqueiro baba?u, quase sempre associa- 
do a piagava e parecendo menos subordinado a influencia do 
tipo de solo; ao passo que, depois de Codo, na diregao de ju- 
sante, a paisagem comega a tomar uma feigao amazonica, pene- 
trando-se propriamente na zona florestal do Maranhao, com sua 
vegetagao mais exuberante e mais compacta, onde os carnau- 
bais se vao tornando cada vez mais raros e os babaguais, muito 
pelo contrario, surgem ocupando areas cada vez mais extensas. 

Embora tais paisagens correspondam, "grosso modo", a 
diferengas de terrenos geologicos — paleozoicos os da primeira 
das regioes citadas, cretaceos os da segunda —, parece-nos que 
se deve ao clima os contrastes que vimos de apontar: e que 
all se acham as fronteiras do Maranhao semiumido (com medias 
pluviometricas anuais inferiores a 1.500 mm), que se prolonga 
pela maior parte do Piaul, e o Maranhao umido (com precipita- 
goes anuais superiores a 1.500 mm e largo trecho onde caem 
ate 2.500 mm de chuvas, cada ano), que caracteriza a maior 
parte do Estado. 

A pequena cidade de Coroata encontra-se em plena regiao 
do babagu. Esta elegante palmacea esta presente em toda par- 
te, nesse trecho do vale do Itapecuru: basta andar alguns 
passes, alem do perlmetro urbano, para encontra-la, isolada ou 

(20) S. FROES ABREU, em sua Na Terra das Palmeiras (Of. Industrial Grafica, 
Rio, 1931), pdgs 39-41, refere-se a essa font© termal e comsidera a digna de merecer as 
atengoes de nossas autoridades medico-sanitdrias. 
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formando belissimas associagoes; basta percorrer o aglomerado 
e seus arredores para observar habitagoes de barrote cobertas 
com suas palmas, palhogas inteiramente construidas de babagu 
e cercas feitas com os talos de suas folhas; basta visitar a es- 
tagao ferroviaria para ver centenas ou milhares de sacos de 
amendoas, alojados na plataforma a espera de embarque ou 
acumulados nos armazens, desprendendo um odor forte e carac- 
teristico desse produto oleifero; basta, enfim, colher informa- 
goes referentes a vida local, para se sentir que all o babagu 
reina soberanamente, dando forga ao comercio ou prestigio aos 
homens publicos. 

Com efeito, dentro do Estado e, portanto, dentro do pals 
(desde que o Maranhao e o maior e quase unico produtor bra- 
sileiro), apenas o municipio de Caxias supera o de Coroata na 
produgao do babagu. Mas ha uma circunstancia, que precisa 
ser notada: enquanto a "Princesa do Sertao" tern na industria 
fabril sua maior fonte de riqueza, Coroata tem no coqueiro fa- 
moso o principal fator de toda sua vida economica (21). 

A importancia comercial e industrial do babagu iniciou-se 
durante a Primeira Grande Guerra e resultou da "fome" de 
oleos vegetais, que vem caracterizando o nosso seculo (22). 
Isto explica o fato de nao aparecer mencionada tal riqueza em 
obras anteriores a 1920. RAIMUNDO LOPES, que elaborou 
um estudo geografico tao bem feito sobre o seu Estado, limi- 

(21) E's algumas cifras referenles a exportagao do babagu, em 1948, conforme Ba- 
lanra Comercial, publicacao do I. B. G. E. (Sao Luis, 1949), em toneladas : 

Felas ironteiras For S. Luis TOTAL 
Caxias   1.942 8.373 10.315 
Coroata   1 5.197 5.198 
Codo   — 3.354 3.354 
Itapecuru-Mirim   5 1.583 1.588 
Timbiras   — 1.319 1.319 
Rosario   — 768 768 

TOTAIS   1.948 20.594 22.542 

Ccmo se ve, e Sao Luis o grande sorvedouro da produgao do babagu do vale 
Itapecuru; ali sao as amendoas induslrializadas ou seguem para os mercados consu- 
midores do sul do pals. Entretanto, cumpre observer que 'I:6% da produgao exportada 
de Caxias deixam de passar pela capital do Estado. 

(22) Pode-se acompanhar a evolugao do comercio do babagu comparando os dados 
concernentes d exportagao pelo porto de Sao Luis: 1912 — 588 k; 1913 — 16.976 k; 
1914 — 19.462; 1915 — 836.408; 1918 — 4.010.100; 1919 — 5.603.082; 1920 — 3.277.862; 
1921 — 3,890.702 (cf. FRAN PAXECO, Geografia do Maranhao, Sao Luis, 1922). 
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tou sua referenda a estas linhas singelas: "Tern ultimamente 
tornado certa importancia a recolta do coco babagu" (23). 

Mas o que nos parece espantoso e o silencio existente a res- 
peito das compactas formagoes dessa palmacea, que tao forte- 
mente ferem a atengao de quem percorre a regiao, da parte de 
quantos escreveram sobre o Maranhao no seculo passado e nos 
primeiros quinze anos do seculo atual; John Mawe, Henry Ros- 
ter, Aires de Casal, Spix e Martius, Joaquim Manoel de Macedo, 
A. J. Sellin, Levasseur, Santa-Anna Nery, Elisee Reclus, para 
so lembrarmos nomes bem conhecidos e respeitados, e, no seculo 
atual, o proprio prof. Delgado de Carvalho, na sua excelente 
"Geografia do Brasil" (l.a edigao, 1913), demonstram ignorar 
inteiramente os imensos babaguais do Maranhao (24). 

0 babagu constitui, em geral, uma verdadeira res nullius: 
a maioria dos babaguais localiza-se em terras devolutas e, quan- 
do pertencem a algum duvidoso proprietario, inteiramente livre 
e a sua exploragao. E', assim, no mais exato sentido da ex- 

Babapuais ^ Babacuais 
1 Copoata Rloltapecuru t 

' Viafenrea ^ Trezidela 

  ^ilcJuXJrjnjUfU>£y 
r™! Crebaceo 

O sitio urbano de Coroata 
(Corte esquematico) 

pressao, uma riqueza do pobre, do deserdado da fortuna; mas, 
nem por isso, atrai, como seria de esperar, a populagao regional, 
que so a procura quando carece de dinheiro para o seu misera- 
vel sustento. 

Dentro desse "mundo" de palmaceas, Coroata apresenta-se 
como um pequeno aglomerado de forma linear, onde vivem uns 

(23) LOPES (Raimundo), O Terrao Maxanh*n»*. pag. 99. 
(24) MflRTIUS parece ter confundido o babagu com a palmeira lndai& ("Attalea 

compta", Mart.), pois da-lhe algum destaque em passagens do eeu livxo famoso — 
Viogem pelo Bracil, ed. cit., vol. 11, pdgs. 457 e 466. 
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3.500 hab. e que se alonga numa extensao de pouco menos de 
2 km., principalmente entre a margem esquerda do Itapecuru 
e a linha ferrea, por sobre a plamcie cretacea que suavemente 
descamba para o rio. 

Seu aspecto nao demonstra, de modo algum, a riqueza que 
la se concentra e que dali se distribui para os mercados consu- 
midores do Estado e do pais; e que o baba?u, se tem feito a for- 
tuna de uns poucos que dominam seu comercio, nenhum benefi- 
cio trouxe para a cidade que e a sua "capital". Suas ruas nao 
possuem calgamento, constituindo areoes de transit© dificil no 
"verao" e transformando-se em lamagais quase intransponiveis 
no "inverno"; as que vao ter ao rio terminam, via de regra, 
atraves de barrocas que lembram as nossas famigeradas "voqo- 
rocas", tal a forga das enxurradas agindo sobre o terreno sedi- 
mentar. Nelas, como nas pragas sem jardins da cidade, pe- 
rambulam displicentemente, nao apenas porcos, mas tambem 
bois, jumentos e cabritos, dando um bizarro aspecto ao aglome- 
rado, que mais parece a sede de uma fazenda de criar... As 
casas de pau-a-pique, cobertas de palha, e as humildes palhogas, 
com cobertura e paredes feitas de babagu, sao abundantes den- 
tro do proprio aglomerado urbano, o que Ihe da um ar de atraso 
e de miseria lastimaveis (25). 

E' provavel que os primeiros habitantes de Coroata tenham 
ali se fixado no alvorecer do seculo XIX; de qualquer forma, a 
vila so foi criada em 1843. 0 trecho mais antigo assenta-se 
nao longe das aguas do Itapecuru, correspondendo a serie de 
habitagoes que, outrora, constituiram a alongada Rua do Sol, 
hoje apresentando diversas denominagoes (Benjamim Constant, 
Dr. Machado, do Sol); ali se erguem velhas casas de tijolos e 
telhas, semiabandonadas quase todas, particularmente nas ime- 
diagoes do Largo da Matriz (Praga Getulio Vargas). Paralela 
a essa antiga via urbana, encontra-se a mais importante rua da 
atual cidade — a Rua Senador Leite (que se prolonga com o 

(25) As casas do pau-o-pique tem, como estrulura, troncos verticais de "unha de- 
-<3ato", a que sao presos bambus colocados horizontalmente, sendo a arglla utiiizada 

■como encnimento. 11 cobertura, em duas dguas, e feita com palmas de babacu, espo- 
eialmente as folhas laterals,' chamadas "brabas", por serem mais durdveis; mesmo 
assim, devido ao clima, ndo resistem alem de 8 anos. Em sets dias, quatro homens 
podem construir uma habitagao desse tipo, gastando cerca de 3.000 cruzeiros; ou mais 
rdpida e economicamente, se e feita pelo sistema do chamado "putirao", replica do 
"mutirao" paulista ou do "adjutorio" nordectino. 

Uma simples palhoga, mais pobre e muito mais efemera, construida totalmente de 
babagu, custa apenas 1.500 cruzeiros. 
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nome de Gongalves Dias, a partir da Pra§a 28 de Julho), onde 
mais se concentra o pequeno comercio e na qual aparecem as 
melhores casas de residencia. Segue-se, paralela as anteriores 
e sempre guardando o sentido geral do aglomerado, a via que 
acompanha a linha ferrea — Rua Magalhaes de Almeida e Ave- 
nida da Bandeira, onde esta a estagao. Para alem da via-fer- 
rea, uma nova serie de quarteiroes alinha-se no mesmo sentido, 
entremeados pelo Cemiterio (outrora um pouco afastado da 
zona habitada, mas hoje bera proximo da estagao) e pela Praga 
Joao Pessoa, desnuda como todas as outras. E e so. 

Coroata mantem um trafego intense, de mercadorias e de 
passageiros, por estrada de rodagem, com as cidades de Pe- 
dreiras e Bacabal, situadas a margem do rio Mearim; o arroz 
dessa regiao vem ate Coroata, de onde segue com destino aos 
mercados consumidores do Piaui e do Nordeste, pela ferrovia. 
Encontra-se em construgao o trecho ferroviario que devera li- 
ga-la ao vale daquele importante rio maranhense e, atraves 
dele, ao vale do Tocantins — velho sonho dos que se interessam 
pelo progresso do Maranhao. De qualquer maneira, seu des- 
tine parece estar bem definido: alem de importante centro do 
comercio do babagu, transformar-se-a num destacado no de co- 
municagoes, dentro do Estado. Vivera entao, certamente, dias 
melhores que os atuais e ha de ver modificada sua fisionomia 
urbana, hoje tao pouco agradavel aos olhos do forasteiro que 
pisa seu solo areento e hospeda-se em suas pensoes sordidas (que 
se intitulam "hotels" e onde somente redes podem ser ofereci- 
das aos que as procuram). 

0 rio Itapecuru, que foi a razao de ser do primitive aglo- 
merado, hoje e apenas o dominio das lavadeiras do lugar. Uma 
ponte, assentada por sobre canoas amarradas umas as outras 
e presa as margens por meio de correntes de ferro, liga Coroata 
a margem direita, onde se encontra o esbogo de uma "trezidela" 
— pequena venda, meia duzia de casas de palha, A navegagao 
em suas aguas era intensa no passado; mas a via-ferrea, que 
ali chegou em 1912, deu-lhe um golpe de morte. Atualmente, 
quando uma rara embarcagao, de vapor ou de remos, percorre 
a via fluvial, torna-se necessario desprender uma das correntes, 
a-fim-de Ihe dar passagem; o mesmo se faz durante a epoca da 
cheia, quando cessa a ligagao direta com a outra margem do rio. 

V£DE, NO DOCUMENT ARIO FOTO- 
GRAFICO, EM ANEXO, AS FOTOS. 
DE N.s 23 A 28, pdgs. 113-118. 
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Rosario, no 
baixo Itapecuru Na sucessao de paisagens oferecidas pelo vale 

do Itapecuru, a partir do "cotovelo" de Caxias 
e em diregao a jusante, a que se abre em torno de Rosario tem, 
inegavelmente, muito de particular. O rio ali e "outro"; a re- 
giao que atravessa difere substancialmente das que a antecede- 
ram para montante. 

Rosario encontra-se a cerca de 166 km. de Coroata e a 
71 km. da capital do Estado, num trecho da vasta planura de 
terras baixas que constitui a chamada Baixada Maranhense. 
As aguas do rio sofrem ali uma sensivel influencia das mares 
oceanicas, com ascensoes e abaixamentos ritmados que apre- 
sentam uma amplitude de l,m50. Nas terras que atravessa, a 
mata de tipo amazonico esta presente; o babagu torna-se raro 
para, em seu lugar, aparecer a jugara ("Euterpe edulis"), pal- 
meira esguia que pertence a mesma especie do acai amazonico. 
O elemento negro, que marca tao bem a populagao do vale me- 
dio, ja nao surge em sua aparente pureza, sendo substituido 
pelo mestigo de tez mais clara. O jumento, tao comum desde 
as fronteiras do Piaui, embora exista, torna-se bem escasso; no 
seu lugar, um outro animal representa papel importante na vida 
regional: e o "boi-cavalo", o boi de sela, largamente utilizado 
e apto a veneer as areas lamacentas da Baixada. Nao mais se 
veem os sacos recendendo a amendoas de babagu, para se assis- 
tir a um intense aproveitamento do barro, que o rio vem acumu- 
lando atraves dos anos, e do peixe, que povoa suas aguas e as 
da baia de Guaxanduba. Um outro quadro natural, novos as- 
pectos da vida humana, diferentes atividades criadas pelo 
homem. 

Rio Itapecuru 
Rosario 

Vtaferrea ' * 

o ^ ^-a—rr~E 

•' "    foniuijnhanAto 
Cretaceo 

O sJtio urbano de Rosario 
(Corte ecquematico) 

Somente a pequena cidade de Rosario faz excegao em toda 
essa serie de mutagoes. De fato, o que caracteriza a fisionomia 
urbana de Coroata tambem ali pode ser encontrado, em suas 
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linhas gerais: a mesma modestia no aspecto das habitagoes, 
o mesmo descaso pelo trato das ruas e das pragas, a mesma 
vida mais ou menos miseravel da populagao. 

Acompanhando paralelamente o Itapecuru, pela sua mar- 
gem esquerda, estende-se por cerca de 2 km. a chamada Rua 
Grande, em que se concentra um pequeno numero de casas de 
comercio e onde se erguem velhas construgoes, algumas asso- 
bradadas, hoje em ruinas, relembrando dias de maior esplen- 
dor. Acha-se em contato com a unica praga da cidade — o 
Largo da Matriz (Praga Getulio Vargas), na qual se ergue a 
igreja de Nossa Senhora do Rosario, que oferece uma singula- 
ridade: sua torre encontra-se na parte posterior do templo... 
Seguem-se outros alinhamentos de habitagoes, sempre paralelos 
ao rio, no extremo de um dos quais se assenta o bairro dos Pes- 
cadores, cujos habitantes vivem dedicados aos misteres com- 
plementares de sua profissao (enrolamento de fios, tessitura de 
redes, etc.). E' este o trecho mais antigo do aglomerado, cuja 
forma linear e tipica. Entretanto, a construgao da via-ferrea 
veio como que perturbar a estrutura urbana de Rosario: cons- 
truida a estagao a cerca de um quilometro da praga principal, 
para ela esta caminhando a atual cidade; mas o faz de maneira 
bastante primitiva, de forma um tanto desordenada e atraves 
de quarteiroes inteiros constituidos de casas cobertas com pa- 
Iha, o que em nada beneficia a fisionomia do aglomerado, cuja 
populagao pode ser avaliada em cerca de 4.100 hab., 

Rosario corresponde a um dos mais velhos nucleos de po- 
voamento do Maranhao. O mais antigo teve como base o forte 
que os Portugueses, por volta de 1620, construiram nao longe da 
foz do Itapecuru; foi a semente de que surgiu o antigo povoado 
de Itapecuru Grande, sob a protegao de Nossa Senhora do Ro- 
sario, tornado vila com o nome atual em 1833. Mais para o 
sul, os Jesuitas fundaram um nucleo de catequese, ainda no 
seiscentismo, de que hoje resta a povoagao de Sao Miguel. 

0 agiicar constituiu, outrora, a grande riqueza de Rosario; 
em 1830, nada menos de 14 engenhos existiam no municipio. 
Hoje, alem dos negros e mestigos, que descendem dos que de- 
ram vida a lavoura canavieira e a industria agucareira, so res- 
tam desse periodo as ruinas das habitagoes solarengas que ainda 
se alteiam na Rua Grande. 

A maior riqueza do municipio funda-se na industria da 
ceramica, que de longa data vem aproveitando as abundantes 
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aluvioes acumuladas nas baixadas ribeirinhas do Itapecuru (26) 
e chegou a constituir uma atividade tipica de sua populagao 
(fabricagao de objetos de uso domestico). Tivemos ocasiao de 
visitar o maior estabelecimento do genero, localizado na ilha 
de Santo Antonio, logo a jusante da cidade: a Ceramica "Tu- 
barao", considerada a mais importante do Estado, muito bem 
aparelhada e especializada no fabrico de tijolos perfurados (27). 
A tres quilometros de Rosario, na diregao de montante, acha-se 
em construgao, pelo Departamento de Estradas de Rodagem, 
uma outra grande ceramica, que devera sobrepujar aquela. 

A pesca constitui tambem importante fonte de riqueza do 
municipio, onde se localiza uma Colonia de Pesca que congrega 
uns 800 Pescadores e dispoe de uma frota de 80 embarcagoes. 
Estas sao de dois tipos: as "igarites", com 12-15 metros de 
comprimento, movidas a remo ou a vela; e os "barcos", maio- 
res, muitas vezes provides com motores de explosao. Utilizam- 
se varios sistemas de pesca: tapagem, curral, rede de arrasto, 
rede de lango, timbo. Tal atividade e mais rendosa no "verao" 
e ve-se praticada tanto nas aguas do Itapecuru, como nas das 
balas do "golfo" maranhense (28). 0 pescado e consumido na 
propria localidade (onde a populagao o prefere a carne bovina 
ou "carne de gado", como la se diz), sendo vendido em dois 
mercados de peixe; mas a maior parte destina-se ao consumo 
da capital, sendo vendida na Estiva, as margens do Canal do 
Mosquito. 

VEDE, no documentario foto- 
GRAFICO, EM flNEXO, AS FOTOS 
DE N. s 29 A 34, pdgs. 119-124. 

(26) MAETIUS (obra cit., pdg. 459) refere-se d Fazenda do Carmo ou da Olaria, 
de propriedade dos Carmelitas e situada na aldela de Sao Miguel, "onde 90 escravos 
estao geralmente ocupados no fabrico de louca de barro". 

(27) A Ceramica "Tubarao" dispoe de 7 fornos, com capacidade de 10.000 tijolos 
cada um e que consomem o mangue vermelho como combustfvel. Utiliza o barro 
cinzento, abundante na ilha de Santo Antonio, quo se ve manipulado por 58 operdrios, 
todos da propria localidade e muito estdveis. Sua produgdo mensal e, era media, da 
60.000 tijolos, que se des'inam d capital do Estado, sendo transporlados pela rodovia. 

(28) Enlre os peixes fluviais, destacam-se: o mandube (pema e boca larga), o 
curimatd e o surubim. Entre os de dguas salgadas, sobrossaera: a pescada (branca, 
vermelha, juruapara), o camurlm, a guarijuba, o pirapema, o roero, etc. Os tubaroes 
continuam a ser o terror dos Pescadores que frequentam as baias de Sao Marcos e de 
S6o Jose, particularmente o tubarao negro, conhecido por sua espantosa ferocidade. 
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Terras de 
explota^ao 0 vale do Itapecuru, na porgao que tivemos opor- 

tunidade de conhecer, pelas caracteristicas de sua 
natureza, de sua populagao e de sua vida economica, aparece 
aos nossos olhos tal como certos trechos do continente africano; 
dominado por um clima quente de tipo sudanes, com suas pai- 
sagens vegetais que vao das savanas arbustivas as florestas 
quentes e umidas, com sua populagao predominantemente negra 
e mestiga, a viver uma existencia mais ou menos indolente, em 
palhogas miseraveis, num baixo e deploravel padrao de vida, 
tendo na economia de coleta sua maior embora precaria rique- 
za, dependendo em quase tudo dos mercados sulinos, que apenas 
Ihe compram o babagu, — essa importante parcela da Terra 
Maranhense parece-nos fadada a representar, ainda por muitos 
anos, em relacao ao centro-sul do pais, um papel semelhante ao 
que a Africa Tropical representa para as potencias industrials 
do ocidente europeu: simples territorio de explota^ao. 

E' bem verdade que a agricultura podera ter ali um desen- 
volvimento, que hoje desconhece; mas so sera possivel incre- 
mentar o cultivo de plantas tropicais, que se destinarao exclu- 
sivamente ao consumo regional, desde que outros setores agri- 
colas do pais ja as produzem em escala relativamente larga. 
Tambem e verdade que a industria de transformagao podera 
receber novos estimulos, quer no que se refere aos texteis, quer 
quanto aos frutos oleaginosos; mas uma serie de entraves apa- 
rece a dificultar tais progressos: o baixo nivel de vida (com 
todas as suas lamentaveis conseqiiencias), a inclemencia do 
clima que parece ser o responsavel pela reduzida produtividade 
do trabalho humano, a falta de capitals, a inexistencia de um 
sistema de transportes — fatores negatives, embora nao in- 
transponiveis, que exigirao um lapso de tempo nao pequeno para 
que possam ser eliminados. 

Estaremos equivocados nesse julgamento, que nada tern de 
desairoso ou pessimista, mas que resulta de contingencias geo- 
graficas e historicas ?.,. 

So o futuro podera dize-lo. Entretanto, dentro de seus 
limites insondaveis, ha uma esperanga que podera alterar pro- 
fundamente todos os prognosticos: a possibilidade da existen- 
cia do petroleo, no pacote de rochas sedimentares que constitui 
a Bacia do Maranhao. Tal eventualidade precisa ser seriamen- 
te considerada; e se vier a se transformar numa realidade, 
como todos devemos desejar, as perspectivas serao muito ou- 
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tras e o vale do Itapecuru passara a ocupar uma posigao de 
merecido destaque, no panorama economico brasileiro e no pro- 
prio cenario mundial. 
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A zona do 
Itapecuru A zona do Itapecuru, que constitni, segundo a 

classificagao adotada pelo I.B.G.E., uma das re- 
gioes fisiograficas do Maranhao, corresponde a todo o extenso 
vale do Rio Itapecuru, excetuado o trecho da baixada, na area 
de Rosario. Formam-na os municipios de Mirador, Curador, 
Colinas, Passagem Franca, Buriti Bravo, Caxias, Codo, Timbi- 
ras, Coroata e Itapecuru-Mirim. Situa-se nas terras da ponjao 
centro-oriental do Estado, apertada entre as zonas do Alto Mea- 
rim, a oeste, e as do Alto, Medio e Baixo Parnalba, ao sul, leste 
e nordeste, respectivamente. Ao norte, seu limite e assinalado 
pela Baixada Maranhense, na regiao de Rosario. Disposta ao 
longo do rio, numa forma grosseiramente concoidal, estende-se 
de 3° a 7° Lat. S. 

A zona do Itapecuru nao constitui uma regiao natural. 
Enquadrada na faixa de transigao climato-botanica existente 
entre o Nordeste e a Amazonia, representa apenas uma parcela 
da "Regiao dos Cocais", cujos limites avangam mais para o sul, 
leste e sudoeste. Representa, entretanto, um dos seus trechos 
mais expressivos. fiste carater ela o adquire mais de sua po- 
sigao geografica e das condigoes historicas de sua ocupagao, 
que de condigoes fisiograficas especiais. O rio Itapecuru, par- 
ticularmente de Caxias a sua foz, na baia de Sao Jose ou Gua- 
xanduba, tornou-se, desde os primeiros instantes da historia 
maranhense, uma via de acesso natural as correntes do povoa- 
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mento oriundas do literal ou do sertao nordestino. Gra?as a 
esta circunstancia, a area em estudo povoou-se muito cedo, tor- 
nando-se um dos centros economicos mais importantes do Ma- 
ranhao, 

Pela documentaQao historica de que dispomos, pode-se con- 
siderar esta zona como regiao humana bem individualizada, na 
geografia maranhense. Tal individualizagao repousa tanto nos 
aspectos do agrupamento humano, como nas formas da vida re- 
gional. A zona do Itapecuru, excetuada a regiao do chamado 
"golfao maranhense", e o centro de povoamento mais antigo 
do Maranhao. Ali se localiza, em numeros absolutes, o maior 
coeficiente demografico do Estado. Alem disso, a vida urbana 
e relativamente importante e as atividades economicas sao rea- 
lizadas com mais vigor que em outras zonas do Estado, nao 
obstante serem impregnadas do mesmo espirito rotineiro e pre- 
datorio, que caracteriza as formas de economia priraitiva. 

A zona do Itapecuru ocupa uma posi§ao de destaque na 
geografia economica do Maranhao. Em 1948, para uma expor- 
taqao total de Cr$ 377.801.815,30, contribuiu com Cr$   
130.735.816,00, ou seja com 34,61% do valor total da balanga 
comercial do Estado. O desenvolvimento da industria textil, 
a produgao agricola, a atividade pastoril e o grande papel de- 
sempenhado pela coleta do babagu constituem os elementos de 
base das forgas produtivas, que Ihe asseguram o posto de van- 
guarda que mantem na economia maranhense, 

Apesar da posigao que ocupa dentro da economia do Esta- 
do, a paisagem itapecuruense e pouco humanizada. A marca 
do homem e all muito fragil. Como em muitas outras areas 
do Brasil, trata-se de uma regiao cuja historia se encontra nos 
documentos e, nao, no trabalho fecundo de domesticagao da 
terra. Desde as origens do seu povoamento, tem assistido ao 
predominio de uma economia de coleta, que a valorizagao do 
babagu intensificou extraordinariamente. Esta valorizagao, 
ademais, provocou um recuo da antiga paisagem agricola, ja 
por si debil, devido ao seu carater intermitente e errante. 

O presente trabalho, que resulta de alguns apontamentos 
coligidos e de algumas observagoes pessoais realizadas em 
nossa rdpida viagem a esta zona do Maranhao, tem por objetivo 
examinar, um tanto perfuntoriamente, as condigoes em que a 
economia itapecuruense se desenvolve e os problemas que en- 
frenta, do ponto de vista geografico. 
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As atividades 
economicas Economicamente ,a zona do Itapecuru e a mais 

importante do Estado. Centraliza o grosso da 
produgao do babagu e contem um notavel centre fabril, 
comparavel ao da capital. A atividade agricola e pastoril con- 
tinua a desempenhar um importante papel na economia regio- 
nal: como ja vimos, contribuiu, em 1948, com 34,61% do 
valor total das exportagoes maranhenses, seguindo-se-lhe a do 
Baixo Mearim. 

1 — A agricultura — A zona do Mearim esta ameagando 
a lideranga itapecuruense na produgao agricola. Em Caxias, 
obtivemos informagoes de que a industria textil local esta 
preocupada com o constante decrescimo da produgao algodoeira 
do vale, de que sempre dependeu. O progressivo abandono das 
atividades agricolas e uma conseqiiencia da valorizagao econo- 
mica do babagu. Sendo a atividade da coleta do babagu menos 
trabalhosa, pois nao exige o amanho da terra, e menos dispen- 
diosa, visto nao requerer nenhuma inversao de capital, as con- 
seqiiencias da sua valorizagao nao poderiam ter provocado re- 
sultados diferentes. Para se ter uma ideia clara da situagao, 
basta examinar, pelo quadro abaixo, a posigao dos dois princi- 
pals produtos do vale — o algodao e o babagu, em dois momen- 
tos da sua historia, na geografia agricola do Maranhao (em 
quilos): 

1917/18 1947 
Algodao   5.002.425 743.852 
Amendoas de babagu   5.553.718 39.116.706 

Em 1948, a produgao agricola e coletora na zona do Itape- 
curu, revelada parcialmente pelos dados de exportagao, ocupava 
a seguinte posigao no comercio do vale; 

Produtos agricolas   Cr$ 15,389.662,40 
Produtos da coleta   Cr$ 96.977.268,50 

Entre os produtos agricolas, destacam-se o arroz e o algo- 
dao ; e, entre os da coleta, o babagu e a cera de carnauba. fistes 
simples dados revelam que a economia agraria do Itapecuru, do 
ponto de vista das suas tecnicas de produgao, vem-se degradan- 
do paulatinamente. Apresenta-se, hoje, como uma economia 
essencialmente coletora, isto e, uma economia baseada quase 
que exclusivamente na apropriagao direta dos recursos natu- 
rals. Estimamos que cerca de 70% da populagao do vale se 
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dedica a coleta de babagu, cera de carnauba e outros produtos 
natives da regiao. Excetuados o algodao e o arroz, que ainda 
resistem galhardamente, prolongando a existencia da agricul- 
tura comercial do vale, todos os demais produtos, cultivados em 
pequenas rogas, visam exclusivamente h manutengao do ser- 
tanejo. 

O algodao, cultivado na zona do Itapecuru, e o arbdreo 
("G. arboreum"). Nao conhecemos nenhum trabalho sdbre o 
algodoeiro da regiao e, em nossa viagem, dada a premencia de 
tempo com que a realizamos, nao nos foi possivel examinar de 
perto as qualidades e as condigoes de cultivo dessa planta. Pelas 
informagdes que obtivemos e pela qualidade dos tecidos que a 
industria local produz, verificamos nao se tratar de um algo- 
dao de alta qualidade. E' provavel que as condigoes do seu 
cultivo e do seu beneficiamento sejam responsaveis, em boa 
parte, pela ma qualidade que apresenta. 

Quanto ao arroz, predominam nos cultivos o chamado 
"arroz vermelho" ou "veneza", de coloragao ligeiramente aver- 
melhada, e o "Carolina", de coloragao branca e tamanho graudo. 
O arroz, que vimos no comercio, hotels e pensoes da zona por 
nos percorrida, era de aspecto grosseiro, nao tanto pela quali- 
dade quanto pelo mau beneficiamento sofrido. 

A agricultura de subsistencia baseia-se quase exclusiva- 
mente na mandioca e na macaxera (1). O sertanejo do Ita- 
pecuru alimenta-se tanto da mandioca como dos produtos 
oriundos da caga, do babagu e de inumeras outras plantas sil- 
vestres. A extragao do palmito de babagu, por exemplo, foi 
proibida por lei a fim de se evitar a destruigao sistematica dos 
babaguais. 

A agricultura do Itapecuru localiza-se quase inteiramente 
na area situada entre Caxias e Itapecuru-Mirim. Os dados 
abaixo, referentes as exportagoes do algodao e do arroz, eviden- 
ciam este aspecto (2): 

(1) No Maronhao, como em lodo Norte e Nordeste, a popula?ao distingue duas 
especles do genero "Manihot": a mandioca ("Manihof utiiissima", Pohl), que serve para 
a fabricagdo da iarinha; e a macaxera ou aipim ("Manihot palmata", Muell, firg.), que 
se come cozida, frita, assada ou em forma de doce. 

(2) O levantamento estatistico do Maronhao e feito, em geral, d base das expor- 
tagoes e importagoes, isto 6, na base da atividade comercial. A produgao, a rigor, 
nao e recenseada. Esta deficiSncia prejudlcou enormemente o nosso trabalho. 
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EXPORTACAO, EM QUILOS (1948) 

Municipios 
Buriti Bravo   
CAXIAS   
CODO'   
Colinas   
COROATA'   
Curador   
ITAPECURU - MIRIM 
Mirador   
Passagem Franca ... 
TIMBIRAS   

... 1.966.340 
36.960 

... 1.783.770 
31.200 

... 1.181.610 
4.500 

84.530 
362.700 

Arroz 
67.200 

478.005 

Algodao 
6.000 

418.000 
701.710 

5.919 
223.629 
123.126 
65.115 
57.133 
34.068 
71.202 

0 quadro acima mostra a existencia de duas regioes agri- 
colas bem diferenciadas quanto a sua capacidade de produgao: 
a regiao situada a montante de Caxias e cuja capital regional e 
Colinas (ex-Picos); e a regiao situada a jusante de Caxias. O 
maior desenvolvimento da agricultura, observado nesta segunda 
regiao, e uma decorrencia logica da sua posigao geografica e 
das facilidades de comunicagao ali existentes, desde as origens 
do povoamento: primeiro o rio; depois a estrada de ferro. 

2 — A cria^ao. — A criagao, como a agricultura, e uma 
atividade rotineira, realizada dentro de metodos muito primi- 
tivos. O gado vive solto nos campos, onde a pastagem e defi- 
ciente, quantitativa e qualitativamente. Em 1947, segundo os 
dados oficiais do Departamento de Estatistica do Estado, era a 
seguinte a populagao pecuaria da zona do Itapecuru: 

Tais cifras conferem a zona em aprecjo a seguinte posigao: 
1.° lugar na criagao de eqiiinos e asininos; 2.° lugar na criagao 
de muares; e 3.° lugar na criagao de bovinos. Com relagao aos 
suinos e caprinos, a zona do Itapecuru destaca-se das demais do 
Estado com, respectivamente, 259.450 e 62.141 cabegas. A 
abundancia de suinos e visivel, na regiao, onde sao vistos por 
toda parte, inclusive nas ruas e pragas das cidades, onde andam 
a solta. 

A criagao desenvolve-se nas chapadas do interior. Devido 
as condigoes do clima e da natureza permeavel dos arenitos, que 
dominam nessas chapadas, o periodo de estiagem e muito sen- 
tido pela escassez de agua. Verifica-se, entao, uma especie de 
transumancia do gado das chapadas para a chamada "regiao 

Bovinos 
Eqiiinos 
Muares 
Asininos 

175.423 
63.945 
20.110 
19.346 
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dos lagos", situada no Baixo Mearim. Nao ha, ao que pudemos 
constatar, um none local para este fenomeno de migragao esta- 
cional; diz-se, simplesmente, descer para os lagos ou para a 
baixada e subir rumo as chapadas. As chapadas constituem 
as pastagens de "inverno", isto e, da esta§ao chuvosa, e as bai- 
xadas as pastagens de "verao" ou estiagem. Entre as baixadas 
que desempenham um papel importante nesse movimento, des- 
taca-se, alem da regiao dos lagos, a dos Campos dos Perises, 
situados nos municipios de Rosario e Anajatuba. 

3 — A industria. — Os tipos de industria da zona do Ita- 
pecuru estao intimamente ligados as materias primas de ori- 
gem local. Destes tipos, o mais importante e o da industria 
textil. Sua origem remonta aos fins do seculo passado e deve- 
se ao espirito empreendedor de um caxiense, o eminente ho- 
mem publico Francisco Dias Carneiro. A primeira fabrica de 
tecidos do Estado foi instalada em Caxias, em 1887. Posterior- 
mente surgiram outras. Em principios do seculo XX, Caxias 
possuia tres fabricas de tecidos: a "Uniao Caxiense", a "Ca- 
xias Industrial S. A." e a "Sanharo". Dessas, so funcionam 
atualmente a primeira e a ultima. A "Caxias Industrial" en- 
cerrou suas atividades e o edificio em que funcionava esta sendo 
adaptado para a instalagao de uma refinaria de oleo de babagu. 
Conta, ainda, a zona do Itapecuru, com uma fabrica de tecidos 
em Codo. 

A Uniao Caxiense, fundada em 1887, funciona em um belo 
edificio especialmente construido para a instalagao da fabrica. 
Atualmente, esta nas maos de capitalistas de Sao Paulo. Sua 
produ?ao diaria e da ordem de 4.000 m de tecidos, embora tenha 
capacidade para uma produgao maior. Os produtos elaborados 
sao de tipo grosseiro e se destinam principalmente aos merca- 
dos do Para e do Amazonas; o Ceara tambem importa alguma 
quantidade. 0 transporte do produto manufaturado e feito por 
ferrovia ate Sao Luis, quando o produto se destina aos mercados 
do Norte, ou ate Teresina e, dai, por meio de caminhoes, quan- 
do se destina ao Piaui e Ceara. A materia prima essencial — 
o algodao, e fornecida exclusivamente pelo vale. Em geral, o 
produtor conduz seu algodao por meio de tropas ate a beira do 
rio ou da estrada de ferro, onde o vende aos intermediaries, que 
possuem depositos nos pontos de facil acesso. Em seguida, o 
produto e enviado para Caxias em pequenas embarca^oes ou 
pela ferrovia. Nas areas servidas por estradas, o algodao e 
transportado em caminhoes. 
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Os problemas enfrentados pela "Uniao Caxiense" mostram 
bem a situagao da industria textil itapecuruense. Em primeiro 
lugar, destacam-se os da energia e da mao de obra. Devido a 
escassez generalizada de energia eletrica, as fabricas procuram 
solucionar o problema instalando suas proprias usinas termo- 
eletricas, como acontece com a "Uniao Caxiense". Quanto a 
mao de obra, o problema apresenta-se sob um triplice aspecto: 
escassez, inabilidade e inconstancia no trabalho (3). Um 
terceiro problema, cuja solugao depende de inumeros fatores, 
reside no material: as fabricas funcionam com um raaquina- 
rio antigo e avariado. Toda a instalagao da "Uniao Caxiense", 
por exemplo, e essencialmente a mesma de 1887. As condigoes 
atuais de mercado nao permitem as industrias do Maranhao 
um reequipamento moderno e completo de suas fabricas. Den- 
tre essas condigoes, cumpre salientar o nivel de vida da popu- 
lagao que consome seus produtos: populagao extremamente 
pobre, consumindo produtos grosseiros e em quantidade muito 
pequena. 0 clima regional coopera para o subconsumo de te- 
cidos e uma prova disto a temos na nudez generalizada das crian- 
gas em todo o vale do Itapecuru. 

Se o algodao, de cultivo relativamente facil e vantajoso na 
regiao, provocou o aparecimento de uma industria textil, que 
outorga um voto de confianga na capacidade de realizagao do 
maranhense, e de se estranhar que o babagu nao tenha, iden- 
ticamente, estimulado entre os capitalistas do Estado nenhuma 
iniciativa corajosa como a que tomou, em 1887, Francisco Bias 
Carneiro. Segundo informagoes colhidas na regiao, capitalis- 
tas paulistas montaram em Kelru, municipio de Itapecuru-Mi- 
rim, uma grande refinaria para a industrializagao do oleo e de- 
mais produtos derivados do babagu. Esta refinaria, entretan- 
to, montada dentro dos mais recentes principios de instalagao 
industrial, esta abandonada devido a razoes que nao nos foi pos- 
sivel, ainda, identificar com exatidao. Em Caxias processa-se, 
no momento, a adaptagao de uma antiga fabrica de tecidos em 
refinaria de oleo e derivados do babagu, por iniciativa do conhe- 
cido politico e homem de negocios de Sao Paulo, Sr. Hugo Bor- 
ghi. Ainda em Caxias, a "Uniao Caxiense" mantem, como 
atividade acessoria, uma pequena refinaria para a produgao de 
oleo bruto de babagu e oleo de semente de algodao, com uma 
capacidade para a produgao de 1.000 litros diarios. Existem, 

(3) A proposito desse assunto, veja o estudo de nossa autoria — Bases geoqrd- 
iicas da vida econdmica no Vale do Itapecuru. no "Botetim Paulista de Geograiia", n. 
7, margo de 1951. 
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na cidade, mais duas pequenas refinarias ligadas exclusivamen- 
te ao babagu, ambas de pequena capacidade. 

A industria de sabao, ligada ao oleo de babagu, e realizada 
em pequena escala, em Caxias. As tres fabricas all existentes 
pertencem as proprias refinarias de oleo, inclusive a da "Uniao 
Caxiense", que tambem se dedica a esta atividade. 

Das industrias extrativas de origem mineral, as estatisti- 
cas referentes a zona do Itapecuru so citam a cal. Esta ativi- 
dade esta localizada na area de Aarao Reis, localmente deno- 
minada Caieiras, e fica entre Caxias e Teresina. 

4 — Atividade coletora: o babagu. — A atividade coletora, 
como vimos, absorve o trabalho da maioria da populagao do 
vale do Itapecuru. Tal atividade esta ligada nao apenas a co- 
leta do babagu, mas tambem a da cera de carnauba, a de amen- 
doas e fibras de tucum, a de frutos silvestres e, como corolario 
dessa atividade, surge a caga, que fornece carne para a alimen- 
tagao do sertanejo e peles, que ele vende nas cidades vizinhas. 

O babagu constitui o esteio da economia do Itapecuru e de 
todo o Maranhao; apenas neste sentido tern valor a afirmagao 
maranhense de que "o babagu e o cafe do Maranhao". Esta 
palmacea ocorre numa extensa area do interior do Maranhao, 
Piaui e Goias. Sua exploragao economica, porem, centraliza-se 
na regiao em aprego, quer por ser a zona interior mais povoada, 
quer pelas maiores facilidades de comunicagoes com o litoral. 
Tal fato, alias, confirma-se com a desigual intensidade de pro- 
dugao que podemos verificar dentro da propria zona do Itape- 
curu. A area a montante de Caxias, menos povoada e de aces- 
so mais dificil a capital, produz muito menos que a area situada 
a jusante de Caxias. O quadro abaixo mostra a exportagao, 
por municipios, de amendoas de babagu, em 1948 e por ele po- 
demos verificar a grande diferenga entre as duas areas 
ref eridas: 

EXPORTACAO DE AMENDOAS DE BABAgU — 1948 
Municipios 
Buriti Bravo 

Valor em Cr$ 
46.300,00 

CAXIAS 
CODO' 
Colinas 

40.611.373,20 
13.358.408,00 

871.216,00 
COROATA'   
Curador   
ITAPECURU-MIRIM 
Mirador   
Passagem Franca 
TIMBIRAS 

20.682.970,00 
2.408.928,00 
6.242.797,00 
2.064.398,00 
1.797.817,80 
5.377.632,00 
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A exploragao do babagu restringe-se a coleta dos cocos que 
caem naturalmente das palmeiras. Nao e devido a este fato, 
todavia, que a produgao e relativamente pequena em face das 
enormes reservas em babaguais da regiao. O babagu, procura- 
do atualmente para a produgao de oleo, sofre no mercado inter- 
nacional a concorrencia de inumeras outras plantas oleaginosas 
e sua procura, por isso, nao e tao grande como seria de se espe- 
rar. E' verdade que as tecnicas de sua produgao, como a pro- 
pria organizagao economica do vale do Itapecuru, nao deixam 
de refletir-se sobre as condigoes da oferta dessa preciosa ma- 
teria prima. Tal aspecto, entretanto, afeta mais o mercado 
interno que o internacional. A poHtica economica do babagu 
deve objetivar o mercado nacional, proporcionando-lhe produ- 
tos essenciais, como oleos lubrificantes e carvao, de que o ba- 
bagu, segundo as analises ja realizadas, e capaz de fornecer em 
quantidade e qualidade suficientes para libertar-nos, em parte, 
dos fornecedores estrangeiros. 

Os babaguais ocupam, em grande parte, terras devolutas 
ou grandes propriedades, abocanhadas por chefes politicos 
locais. A maioria da populagao rural, que pratica a coleta do 
coco, nao e dona da terra. Ela vive ou em terras do Estado ou 
em terras dos latifundiarios, na qualidade, respectivamente, de 
foreiros e agregados. Sua instabilidade, como decorrencia 
desta situagao, e muito acentuada. 0 resultado e uma produ- 
gao irregular e deficiente que varia muito de ano para ano. 
Ninguem pode contar, com seguranga, com a contribuigao do 
sertanejo na produgao economica do vale. Seu esforgo nao vai 
alem de suas necessidades basicas e, como estas sao extrema- 
mente modestas, aquele e interrompido assim que estas sao 
satisfeitas. 0 babagu, alias, desempenha a tal respeito uma 
agao paradoxalmente inoperante do ponto de vista do estimulo 
ao trabalho. Como a carnauba e outros recursos naturais ana- 
logos, constitui uma dessas dadivas da "terra fermoza e cha", 
que, ao inves de provocar surtos economicos, agrava a indolen- 
cia do homem, estagnando o progresso social. Esta palmeira, 
pelos produtos que oferece aos sertanejos, suaviza sua pobreza, 
prolongando-a indefinidamente. 0 homem, na Regiao dos Co- 
cais, nao precisa despender muita energia para sobreviver, pois, 
alem de outros recursos menores, a terra Ihe presenteou com 
essa palmeira, que Ihe da abrigo e alimento. De uns trinta 
anos para ca, ela Ihe da tambem algum dinheiro, devido a sua 
valorizagao economica. fiste novo aspecto adquirido pelo ba- 
bagu, sobretudo a partir de 1914, nao provocou nenhuma modi- 
ficagao sensivel na paisagem cultural da zona do Itapecuru, a 
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nao ser aquela a que ja nos referimos e que consistiu no recuo 
da paisagem agricola. 

Podera o babagu, este opio da indolencia, tornar-se efetiva 
e concretamente em esteio de uma economia solida e fonte de 
estimulo ao trabalho e ao progresso politico, social e economico 
da drea em que e nativo? Esta pergunta constitui em si uma 
tese, que exige um tal numero de consideragoes, que nao nos e 
possivel abordar nestas notas rapidas sobre a geoeconomia ita- 
pecuruense. 

Diversificagao regional 
da vida econdmica Nao obstante a grande uniformidade 

da regiao, quanto aos aspectos da sua 
geografia fisica e humana, podemos nela assinalar a existencia 
de areas econdmicas relativamente diferenciadas. Na area si- 
tuada a montante de Caxias, formada pelos municipios de Co- 
linas, Buriti Bravo, Passagem Franca, Mirador e Curador, loca- 
liza-se a regiao menos povoada e menos produtiva do vale. Dos 
311.655 habitantes da zona do Itapecuru, apenas 100.923 a po- 
voam. Reexaminando o quadro de exportagao de arroz e algo- 
dao (pg. 49), podemos constatar a situagao de inferioridade 
que a caracteriza do ponto de vista agricola. Se examinarmos 
a produgao total exportada pelos municipios itapecuruenses, 
verificaremos que a situagao permanece a mesma. Vejamos; 

VALOR DA PRODUgAO EXPORTADA POR MUNICfPIOS — 1948 

Municipios Valor em Cr| 
Buriti Bravo   214.710,00 
Colinas   1.358.263,60 
Curador   2.944.247,00 
Mirador   2.762.891,00 
Passagem Franca   2.072.033,80 
Caxias   52.978.296,30 
Codo   23.443.361,40 
Coroata   26.259.153,30 
Itapecuru-Mirim   8.029.143,20 
Timbiras   6.738.524,10 

As diferengas, como vemos, sao muito acentuadas. Os 
dois municipios menos produtivos da area situada a jusante de 
Caxias exportam quase o dobro dos cinco municipios reunidos 
da area situada a montante da "Princesa do Sertao". 

Os dados acima referem-se apenas as exportagoes feitas 
diretamente para a capital ou pelas fronteiras do Estado. O 
comercio inter-municipal e desconhecido, embora seja de rela- 
tiva importancia em alguns trechos do vale. Caxias, por exem- 
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plo, recebe grande quantidade de algodao dos municipios 
vizinhos. 

Os municipios do sul, situados a montante de Caxias, en- 
viam boa parte da sua produgao diretamente para os postos da 
fronteira. Em 1948, por exemplo, da exportagao oficialmente 
registrada, no valor de Cr§ 9.352.145,40, foram enviadas dire- 
tamente para a fronteira com o Piaui mercadorias no valor de 
Cr$ 4.117.193,80. 0 comercio do vale com a fronteira piaui- 
ense diminui a medida que avangamos rio abaixo. Caxias e 
Codo ainda sao centros onde os produtos se orientam nas duas 
diregoes, embora com uma importancia relativamente menor do 
que a da area anteriormente assinalada. De Timbiras em 
diante, o comercio e realizado quase exclusivamente com a ca- 
pital do Estado. 

A vida urbana constitui, tambem, um trago de diferencia- 
gao entre as duas areas em aprego. A montante de Caxias, 
apenas Colinas apresenta um contingente demografico de certa 
importancia. Todos os demais centros urbanos nao passam de 
modestas vilas ou povoados. Colinas, por sua posigao geogra- 
fica, pode ser considerada a capital regional deste trecho do 
Itapecuru. Situa-se proximo a foz do Alpercatas, que e o mais 
importante afluente do rio Itapecuru e no ponto terminal da 
navegabilidade deste ultimo. Esta area, alias, esta ligada a 
de Caxias por meio da navegagao, realizada com certa regula- 
ridade entre Caxias e Colinas. 

A area a jusante de Caxias constitui, precisamente, o cerne 
economico do Maranhao. Dentro dela podemos individualizar 
duas regioes: uma agro-industrial, localizada nos municipios 
de Caxias e Codo e outra essencialmente agro-pastoril, abran- 
gendo os municipios de Timbiras, Corpata e Itapecuru-Mirim. 

A exportagao dos dois produtos agricolas mais importan- 
tes do vale — o algodao e o arroz, parece, a primeira vista, se- 
melhante nas duas regioes supra-citadas. Se considerarmos, 
porem, o valor das exportagoes desses produtos em relagao a 
populagao, veremos que a regiao de Timbiras-Coroata-Itape- 
curu-Mirim produz mais "per capita" que a de Caxias-Codo: 

EXPORTAGAO DE ARROZ E ALGODAO — 1947 — Valor em Cr$ 

Valor 
Regiao Algodao Arroz Valor total "per capita" 

Timbiras-Coroata- 
Itapecuru - Mirim 431.858,50 7.102.506,00 7.534.364,50 99,63 
Caxias-Codo .. 1.942.233,90 4.649.165,60 6.591.399,50 48,81 
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Tais cifras nao deixam duvidas quanto a posi§ao dos tres 
ultimos municipios na geografia agricola do Itapecuru. Cabe 
acrescentar, todavia, que no setor da criagao a referida area, 
tambem conserva uma posigao de destaque, como podemos ver 
pelos dados abaixo: 

POPULACAO PECUARIA — 1947 

Caprinos e 
Regiao Bovinos Eqiiinos Muares Asininos Suinos Lanfgeros 

Caxias 48.000 7.500 5.200 3.600 25.000 20.800 
Coroata 68.413 40.295 8.010 7.146 138.500 55.331 

O exame desses dois quadros parece-nos justificar a caracte- 
rizagao, nesta area, de uma regiao bem individualizada do ponto 
de vista tipicamente agro-pastoril, ao lado de uma outra agro- 
industrial. 

A regiao de Caxias-Codo, indubitavelmente, ocupa a pri- 
meira posigao na economia regional no que se refere a produgao 
do baba?u e produtos industriais. Nela se localizam as unicas 
fabricas de tecidos, oleos e sabao de toda a zona do Itapecuru. 
No comercio do vale, contribui com mais de 50% do valor total 
das exportagoes da area em consideragao. Em Caxias, que e 
o mais importante centro urbano do interior maranhense, esta 
localizado, alem disso, o centro bancario e comercial do vale: 
ali funcionam uma agencia do Banco do Brasil, uma casa ban- 
caria e uma associagao comercial filiada a "Associagao Comer- 
cial do Maranhao". 

A regiao de Timbiras-Coroata-Itapecuru-Mirim caracteri- 
za-se pela sua economia agro-pastoril. Sua individualizagao, 
em face da regiao de Caxias-Codo, repousa essencialmente nos 
seguintes aspectos: ausencia de industrias, predominio da 
atividade agro-pastoril, que se assenta na coleta do babagu, no 
cultivo do arroz, na cria?ao, e, finalmente, na existencia de um 
novo e futuroso centro comercial em formagao, localizado em 
Coroata. 

Timbiras e o menor e mais jovem municipio do vale, pois 
foi criado em 1920. A sede e um pequeno povoado situado a 
margem da estrada de ferro e a pequena distancia do rio. 
Embora pertenga a comarca de Codo, esta, economicamente, 
ligada a Coroata. Seu principal produto agricola e o arroz, 
cultivado principalmente nos bairros denominados Sao Jose do 
Pacoval, Laranjeira do Centro e Bom Jardim. A atividade co- 
letora esta ligada ao babagu e a carnauba. 
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Coroata, como cidade, e o maior centro urbano do vale, 
depois de Caxias, e, como municipio, o segundo centro produtor 
de babagu do Maranhao. A atividade comercial vem all adqui- 
rindo grande importancia, gragas k sua localizagao no vale do 
Itapecuru, permitindo-lhe alcangar facilmente a regiao do Bai- 
xo Mearim e controlar a distribuigao de produtos importados, 
em toda a zona itapecuruense, Esta cidade, alias, reflete as 
modificagoes que novas formas de atividade economica e a es- 
trada de ferro Ihe vem impondo. Marginando o rio, em sua 
margem esquerda, existe uma cidade velha, que consiste numa 
longa rua e num modesto largo, o qual corresponde, justamen- 
te, ao nucleo original da cidade. Nesse largo localizava-se o 
antigo porto e nele encontramos ainda suas ruinas. Hoje, a 
cidade estende-se ao longo da estrada de ferro, sem ter, entre- 
tanto, abandonado o antigo nucleo. Edificios de alvenaria, de 
construgao relativamente recente, dao a este novo trecho de 
Coroata um trago de originalidade, que revela indices de vita- 
lidade economica. Coroata, de fato, embora pouco atrativa em 
seus aspectos atuais, mostra sinais de prosperidade. Ela ocupa 
uma posigao chave em relagao ao Baixo Mearim e ao proprio 
Itapecuru. Dela partem estradas para Pedreiras e Bacabal, 
com as quais mantem intenso comercio e servigos regulares de 
transportes. No momento, esta em construgao o ramal da es- 
trada de ferro para Pedreiras, acontecimento de grande signi- 
ficagao para o seu futuro economico, sobretudo tendo em vista 
que este ramal, futuramente, ligara Coroata a um grande "hin- 
terland", representado pelas regioes do Grajau e do Tocantins. 
Esta cidade itapecuruense possui, provavelmente, a maior co- 
lonia siria estabelecida no interior. Os sirios revelaram-se aos 
nossos olhos como os elementos mais ativos da regiao, estando 
em sua maioria dedicados as atividades comerciais. 0 comer- 
cio regional de abastecimento em produtos manufaturados esta 
em suas maos, assim como o controle de grande parte da pro- 
dugao de materias primas locais. Pela sua posigao geografica 
no vale, Coroata esta fadada a um futuro muito promissor. 
Cremos que nao demorara muito o dia em que Caxias, abdicando 
de seus titulos de maior cidade do interior, devera repartir com 
Coroata essa vaidade, que seus filhos ainda alimentam. Caxias 
nada perdera com isso e o Maranhao saira enriquecido. 

Enquanto Caxias assenta sua economia no babagu e na 
industria textil, Coroatd a tern baseada na exploragao do ba- 
bagu e na atividade comercial nascente. Como esta e ainda 
incipiente, a atividade ligada ao babagu destaca-se do con junto 
das atividades economicas locais. fiste municipio, como ja dis- 
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semos, e o segundo produtor de amendoas de babagu do Mara- 
nhao. Quando de nossa passagem por essa cidade, pudemos 
presenciar o embarque de grande quantidades dessas amendoas 
para a capital do Estado, feito por uma firma siria ali estabe- 
lecida. Nao obstante serem Caxias e Coroata grandes centros 
de produgao de babagu, prevemos para ambas um future sem 
conflitos economicos, pois enquanto Caxias tem condigoes para 
se tornar um importante centre industrial, Coroata as tem para 
transformar-se em um grande nucleo comercial desta area do 
sudeste maranhense. 

Os problemas da economia 
itapecuruense Os problemas, que afetam a econo- 

mia da zona do Itapecuru, sao de 
tres ordens: geograficos, humanos e financeiros. Entre os 
problemas resultantes das condigoes geograficas do vale, o da 
energia eletrica e, sem duvida, o problema basico. A dificul- 
dade encontrada para a sua solugao repousa na feigao topografi- 
ca dominante em toda a regiao. Entretanto, podera ter ele uma 
solugao satisfatoria com a utilizagao do carvao de babagu. fiste 
coco, segundo as experiencias a que foi submetido, oferece um 
carvao de excelente qualidade, ja pela ausencia de enxofre, ja 
pela reduzida percentagem de cinza (4) que apresenta. Amos- 
tras desse carvao, analisadas na Estrada de Ferro Central do 
Brasil e no Ministerio da Marinha, deram o seguintes 
resultados: 

E.F.C.B. Min. Marinha 
Umidade   4,10% 5,725% 
Materias volateis   16,40% 11,973% 
Carbono fixo   75,25% 78,750% 
Cinzas   4,25% 3,552% 
Poder calorifico   8.010 7.900 

Alem dessas caracteristicas, que dao ao carvao de babagu 
uma qualidade comparavel aos melhores carvoes minerais, reali- 
zou-se ainda a seguinte experiencia: com 1 quilo de carvao de 
babagu e 1 quilo de carvao Cardiff fez-se ferver, em dois reci- 
pientes, 2 litros d'agua; os resultados obtidos foram os se- 
guintes : 

Babagu Cardiff 
O inicio da ebuligao deu-se aos 19 minutos 28 minutos 
A ebuligao manteve-se durante 37 " 17 
O volume de agua evaporada foi de 735 c.c. 240 c.c. 

(4) Babossu — (The babassu nut) — Inst. Exp. Com., Min. flgr. Ind. e Com., Rio 
de Janeiro, 1930, pdg. 26. 
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Verificamos, por esses dados, que o carvao de babagu tem 
uma rapidez de ignigao 1,47 vezes maior que a do carvao Car- 
diff, uma durabilidade de combustao superior a 2,17 vezes e 
uma eficiencia de 3,06 mais elevada do que aquele afamado 
carvao ingles. 

0 carvao de babagu revela, segundo essas analises e expe- 
riencias, excelentes qualidades, colocando-o ao lado dos melho- 
res combustiveis modernos. 0 problema, que resta esclarecer 
e que pessoalmente desconhecemos, e o de verificar se a pro- 
dugao do carvao de babagu e economicamente possivel e acon- 
selhavel. Se as possibilidades dessa produgao nao se limitarem 
apenas ao seu aspecto tecnico, o problema da energia na zona 
do Itapecuru encontrara uma solugao relativamente facil e eco- 
nomica, dada a grandiosa reserva que possui em babaguais e as 
possibilidades, ainda, de aumentar essas reservas pelo cultivo 
metodico e racional dessa bela e valiosa palmeira. 

Ao lado do problema da energia, existe um outro, altamen- 
te importante, e de cuja solugao dependem todos os demais. 
file nao afeta apenas a economia da zona do Itapecuru, mas a de 
todo o Estado do Maranhao: e o problema do porto de Sao 
Luis, porta natural de escoamento de toda a produgao mara- 
nhense. Wilson Scares disse, com muita justeza, que a ine- 
xistencia de um bom porto para Sao Luis "e a causa responsa- 
vel pela decadencia do comercio maranhense" (5). Nao obs- 
tante ser uma das mais velhas aspiragoes do povo do Maranhao, 
o problema nao teve, ate hoje, nenhuma solugao pratica e efi- 
ciente. 

0 porto de Sao Luis, considerado em face do seu "hinter- 
land", esta otimamente localizado, pois a ele confluem os gran- 
des rios navegaveis do Estado, particularmente o Mearim, com 
seus grandes afluentes Pindare e Grajau. Ademais, devido a 
sua posigao em relagao a linha da costa e aos ventos dominan- 
tes, o seu ancoradouro, tanto quanto o seu canal de acesso. 
ficam abrigados contra a agao das vagas. 0 problema essen- 
cial e que tem desafiado quantos procuraram e procuram re- 
solve-lo e o do entulhamento, intenso em ambas as baias que 
ladeiam a ilha do Maranhao. fiste entulhamento resulta do acen- 
tuado movimento de areias produzido pelas correntes e pelos 
ventos. 0 arrasto arenoso, como acentua Alfredo Lisboa, faz-se 
com mais freqiiencia em diregao N., mas quando os ventos so- 

(5) SCARES (Wilson), O porto do Sdo Luis — Rev. de Geog. e Historia, D. R. G., Sdo 
Luis, III, 3, 1950, pdg. 19. 
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pram rumo N.E., "as massas de areia movimentadas pelas cor- 
rentes e pelos ventos propendem a investir o litoral" (6). 
Desta circunstancia inelutiivel resulta a formasao dos extensos 
bancos de areia, como os que obstruem totalmente a bala de 
Sao Jose ou Guaxanduba, situada a leste da ilha e exposta, sexn 
protegao, a agao das correntes e dos ventos. A baia de Sao 
Marcos, a oeste, oferece tambem inumeros e extensos bancos 
de areia, entre os quais, todavia, se encontram alguns canais 
que permitem o acesso de grandes navios ate as proximidades 
do ancoradouro. 0 assoreamento, entretanto, e muito intense, 
sobretudo nos estuarios do Bacanga e do Anil, onde se localizam 
os cais do porto. Uma interrupgao do servigo de dragagem do 
canal de acesso podera causar seu entulhamento total, fiste 
canal termina, obstruido por uma barra, a 300 m do ancoradou- 
ro. Os navios estacionam ao largo por nao poderem atracar 
aos cais. Passageiros e mercadorias precisam ser transporta- 
dos ate os navios por pequenas embarcagoes. 0 mecanismo de 
embarque e desembarque encarece os produtos, pois requer 
uma mao de obra relativamente numerosa e uma perda de tempo 
e de energias consideraveis. Cabe lembrar, ainda, que nenhum 
outro ponto da costa maranhense oferece condigoes propicias 
para o estabelecimento de um bom porto. Sao Luis e o unico 
sitio acolhedor em toda essa costa e da solugao do seu sistema 
portuario depende a economia de um extenso e potencialmente 
rico interior. 

0 problema da energia e o problema do porto sao os pro- 
blemas basicos da economia maranhense, em geral, e da itape- 
curuense, em particular. Nao sao os unicos, porem. 0 proble- 
ma da populagao e o financeiro, assim como o da propriedade da 
terra e dos meios de transportes reclamam tambem uma solu- 
gao. Nenhuma medida, neste sentido, porem, tera grande al- 
cance enquanto persistirem as deficiencias da energia eletrica 
e do servigo portuario do Estado. 

A populagao, tanto quanto a energia eletrica e os combus- 
tiveis, e mais do que eles ainda, e um recurso de base que ne- 
nhuma comunidade economica pode prescindir ou relegar ao 
aoandono. A zona do Itapecuru nao constitui excegao, no Bra- 
sil, quanto ao tratamento que dispensa a sua populagao; esta 
so conhece a agao do Estado como entidade que reclama o pa- 
gamento de impostos e exige a prestagao do servigo militar. 

(6) Cf. LISBOA (Alfredo), — Portos do Brasil — Insp. Fed. de Portos, Rios e Canals, 
Impr. Nacional, Rio, 1926, pdqs. 119-121. 
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O Estado, para o sertanejo deste rincao maranhense, como para 
o de outras zonas brasileiras, nao e a instituigao que defende 
seus interesses, mas o polvo que suga suas ja minguadas ener- 
gias, O caboclo foge do "governo" como o diabo da cruz. file 
e arredio, desconfiado, cheio de prevengoes com os que o abor- 
dam para obter informagoes. Vive miseravelmente em casas 
pauperrimas, subalimentado e cheio de doengas. Sem nogao 
clara dos seus direitos, entrega-se com uma passividade chocan- 
te ao dominio de exploradores inescrupulosos. Seu trabalho 
nao recebe a recompensa merecida e, em conseqiiencia, o deses- 
timulo e a descrenga invadem-lhe o corpo e o espirito, tornando- 
o indifrente aos acontecimentos que abalam o pais ou o mundo. 
Como decorrencia desta lastimavel situagao, o homem desta 
zona oferece um indice de produtividade muito baixo, dificil, 
alias, de ser determinado devido as deficiencias estatisticas. 
Como massa consumidora, sua situagao nao e menos dramatica: 
a farinha de mandioca, a carne de porco, a macaxera, a carne 
de caga, etc., constituem seus unicos recursos alimentares. O 
pao, o leite, a manteiga, o ovo, o queijo, etc., sao alimentos que 
entram no cardapio duma pequena minoria, melhor aquinhoada 
pela fortuna. Observamos em nossa viagem, nao um ou dois, 
mas inumeros casos de maes que alimentavam criangas de peito 
com uma pasta feita exclusivamente com farinha de mandioca 
e agua. Essa pasta era mexida com os proprios dedos da mae, 
com os quais davam as criangas o referido alimento. 0 exage- 
rado consume de carne de porco, num clima quente como e o 
da regiao, oferece tambem um exemplo da ma educagao alimen- 
tar do povo. Em Codo, vimos na estagao vendedoras de comi- 
da que ofereciam aos passageiros um prato com arroz, farinha 
de mandioca e carne de porco ao prego de um cruzeiro. AH se 
observa tambem a aversao as verduras e frutas, tao generali- 
zada em nosso homem do campo. 

0 grosso da populagao veste-se muito modestamente. Em 
toda a zona percorrida verificamos que o uso do paleto e raro, 
coisa que esta perfeitamente enquadrada nas condigoes do clima 
da regiao. A roupa da grande maioria da populagao e feita de 
algodaozinho grosseiro, sendo raras, na zona do Itapecuru, as 
de casemira, linho ou de tecidos do tipo chamado "tropical". 
A populagao pobre anda descalga. Alias, como em outras par- 
tes do pais, o prego do calgado e algo de espantar, dado o nivel 
de vida da populagao. Vimos, em Caxias, calgados ao prego 
de Cr$ 250,00 e Cr| 300,00, importancias essas que constituem, 
muitas vezes, a renda mensal de um coletor de babagu. As crian- 
gas, em geral ate 5 ou 6 anos, andam inteiramente nuas. O 
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nudismo infantil chega a ser uma coisa chocante, mesmo na 
capital do Estado. O clima nao justifica esta pratica, pois o 
uso de calgoes nao prejudicaria por certo o bem estar das 
criangas. A habitagao reflete a pobreza do povo. Ela oferece 
gradagoes que indicam, ao menos aparentemente, o nivel eco- 
nomico do morador. A habitagao varia da casa totalmente 
construida de palha ate a de alvenaria. O tipo mais comum e 
o de paredes de barro e cobertura de palmas de babagu. Exce- 
tuadas as casas de alvenaria, as demais sao geralmente quase 
desprovidas de mobiliario. Em geral, sens moradores nao pos- 
suem outros bens que a rede e alguns moveis feitos com caixas 
vazias. Os "trens" de cozinha tambem sao muito modestos: 
algumas panelas de ferro, pratos de aluminio, agata ou folha- 
de-flandres, cuias, latas vazias de diversos tamanhos, inclusive 
as latas de querosene que servem para o transporte ou a con- 
servagao da agua potavel trazida de algum rio ou fonte vizinha. 

As condigoes de higiene sao extremamente precarias. Esta 
opiniao resulta, de um lado, da observagao que fizemos durante 
nossa viagem dentro dos carros de passageiros da estrada de 
ferro e, de outro, dos aspectos oferecidos pelas pensoes em que 
nos hospedamos. Um levantamento estatistico do consumo de 
produtos para a higiene do corpo e da casa, evidenciara a las- 
timavel situagao anti-higienica em que vive a populagao re- 
gional. Os recursos medicos e hospitalares sao praticamente 
inexistentes em toda a regiao. Assinalamos esses aspectos 
para que o leitor possa fazer um juizo, mais ou menos claro, de 
como se apresenta, na regiao, o problema humano. 

A indolencia e um fenomeno muito generalizado. 0 tra- 
balho regular e continue nao atrai a grande maioria da popu- 
lagao. Esta prefere dedicar-se a atividades intermitentes, de- 
senvolvendo esforgos intensos, intercalados por periodos de re- 
pouso improdutivo. fistes periodos de lazer sao desperdigados 
entre a cachaga e os festejos anuais. A industria textil de Ca- 
xias, por exemplo, enfrenta o grave problema oferecido por um 
mercado de trabalho onde a mao de obra disponivel e escassa, 
inabil e inconstante, apesar de ser esse municipio relativamente 
bem povoado e possuir uma industria muito antiga, duas condi- 
goes que justificariam a existencia de uma classe operaria nu- 
merosa e habil, Cabera ao clima a responsabilidade desta si- 
tuagao? Cremos que esse elemento desempenha um papel pon- 
deravel. Entretanto, nao deve ser super-estimado. fiste cli- 
ma, pelas suas condigoes termicas, parece contribuir para a in- 
dolencia. Esta, entretanto, e agravada pelas precarias condi- 
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goes de saude e educaQao do povo. A indolencia pode ser sana- 
da por um regime de trabalho condizente com as feigoes clima- 
ticas da area em consideragao. 0 que o clima prejudica nao e 
propriamente a disposigao ao trabalho, mas o esforgo continuo 
exigido pelos regimes de trabalho que herdamos do mundo tem- 
perado. Para o mundo tropical devemos criar tecnicas e regi- 
mes de trabalho proprios e, nao, imitar os dos focos de origem 
da nossa civilizagao, que e a europeia. 

O problema humano na zona do Itapecuru, como o de toda 
a area tropical do Brasil, e um problema de educagao e saude ou, 
em outras palavras, um problema de escolas e hospitals. A 
educagao do povo deve ser racionalmente orientada, isto e, de- 
senvolvida em fungao das peculiaridades geograficas do pais. 
Uma politica educacional, assim desenvolvida, permitira a for- 
magao, dentro de algumas geragoes, de um contigente demo- 
grafico bastante diverso daquele que atualmente ocupa esta 
zona. 

Qual o problema que devera ser atacado de inicio? Se 
nos perdermos em consideragoes desta ordem, acabaremos como 
o torturado Hamlet e nada de positivo sera resolvido. O pro- 
blema da regiao e complexo e nenhuma de suas partes podera 
ter solugao isolada. Educagao e saude, porto e energia, comu- 
nicagoes e transportes, todos devem ser atacados em con junto 
porque e tal a interdependencia entre um e outro, que qualquer 
solugao parcial apenas agravara o erario publico. 

O Maranhao pode contar com os recursos de capitals alie- 
nigenas para iniciar a obra de valorizagao economica de suas 
regioes subdesenvolvidas. Destas, a zona do Itapecuru deve 
ter primazia, por ja contar com um satisfatorio contingente de- 
mografico e uma atividade economica potencialmente promis- 
sora. O algodao, o arroz, a criagao e a industria do babagu 
constituirao garantias seguras para os capitals que ai forem 
invertidos com o objetivo de criar novas condigoes de vida e de 
trabalho. 

V£DE, NO DOCUMENTAHIO FOTO 
GRAFICO, EM ftNEXO, AS FOTOS 
DE N.0 1 A 10, pdgs. 127-136. 
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(Primeiros estudos) 

Aroldo de Azevedo 

Uma cidade 
complexa Qualquer mapa em que figure o Maranhao ou 

qualquer compendio, que a ele se refira, mostram- 
nos que a cidade de Sao Luis se acha localizada na ilha do Ma- 
ranhao, cujas terras se veem banhadas pelas aguas de duas 
baias — a de Sao Marcos, a oeste, e a de Sao Jose, a leste. 
Isto nao significa, porem, que possamos, sem mais preambulos, 
classificar a capital maranhense como sendo uma cidade insu- 
lar, uma cidade-ilha. 

De fato, uma duvida logo paira em nosso espirito quando 
a atingimos por qualquer dos meios de transporte, que a ela 
nos conduzam. 

Quem a alcanga por via aerea, atraves das varias empre- 
sas cujos avioes ali fazem pouso — a "Panair", a "Aerovias", 
a "Cruzeiro do Sul", o "Loide Aereo Nacional", etc., positiva- 
mente nao tern uma ideia exata de que esteja desembarcando 
em uma ilha: e que nao pode abranger com a vista toda a sua 
grande extensao, de pouco mais de mil km2 (1.093), suave- 
mente ondulada, com abundante rede hidrografica, recoberta 
em largos trechos por compactos babaguais e pontilhada de 
aglomerados urbanos. Trata-se, com efeito, de uma das mais 
extensas ilhas de nosso pais, a terceira em area, sete vezes 
maior que a ilha de Sao Sebastiao ou a de Santo Amaro, do 
litoral paulista. 
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Naturalmente, se a atingimos pela via maritima, metidos 
num dos navios do "Loide Brasileiro" ou da "Companhia Cos- 
teira", sentimos menos ainda que estamos alcangando uma ilha, 
para ter a impressao exata de que, simplesmente, chegamos a 
uma das muitas reintrancias daquele literal maranhense, tao 
rico em estudrios fluviais com sua ja conhecida forma de trom- 
beta, sobretudo no trecho ocidental. Quando se deixa as aguas 
quase sempre revoltas da baia de Sao Marcos, penetra-se nas 
aguas mais tranquilas e repletas de bancos de areia — as "co- 
roas", de um duplo estudrio — o do Anil e o do Bacanga (esle 
muito mais largo que aquele), entre os quais se alteia a cidade, 
assentada sobre uma verdadeira peninsula. A rigor, Sao Luis 
e muito mais uma cidade peninsular do que uma cidade-ilha. 
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A ilha do Maranhao 
A ilha onde se localiza a capital maranhense ocupa uma area de 
pouco mais de 1.000 km2 e classifica-se entre as mais extensas do 

literal brasileiro 



SAO LUfS DO MARANHAO 71 

Quem, finalmente, alcanga a capital maranhense vindo do 
interior atraves da via-ferrea (a "E. F. Sao Luis-Teresina", a 
dnica que serve o Estado) ou por intermedio da pequena rodo- 
via Rosario-Sao Luis (com sens 70 km. de extensao, e que cons- 
titui uma excegao, desde que as demais estradas maranhenses 
ficam mais ou menos intransitaveis no "inverno"), depois de 
atravessar a extensa baixada onde se abrem os belissimos Cam- 
pos dos Perizes, penetra insensivelmente na ilha: ve-se esta 
separada do continente pelo chamado Canal do Mosquito, que 
nao tern mais de 150 metros de largura e que faz lembrar, por 
uma serie de motivos (entre os quais a presenca de manguezais, 
embora estes sejam constituidos pelo mangue branco ou siriba), 
o Canal do Casqueiro, que separa a ilha de Sao Vicente da bai- 
xada do Cubatao, em terras paulistas. Apenas a topografia, 
e so ela, com suas modestas elevagoes, anuncia que se penetrou 
numa regiao de estrutura geologica diversa, tal como poderia 
acontecer num trecho qualquer do literal continental. 

Sao Luis, por conseguinte, embora esteja localizada em 
uma ilha, nada apresenta que lembre tal fato. 

Sera uma cidade em acropole? A primeira vista, parece 
que assim devemos considera-la: em seu conjunto, muito 
lembra a cidade do Salvador, de que e verdadeira miniatura, 
pois tambem la podem ser distinguidas uma parte baixa e uma 
parte alta. Mas a diferenga de nivel entre uma e outra e bem 
mais modesta que a registrada na capital baiana, indo pouco 
alem de 30 metros; nao e possivel comparar o escarpamento de 
falha, que marca tao fortemente o sitio do Salvador, com a 
"barreira" existente na capital do Maranhao. Por outro lado, 
nao se encontra nesta nada que possa ser comparado com as 
acropoles tipicas da regiao do Mediterraneo, convindo desde 
logo esclarecer que o seu tradicional cognome — a "Atenas 
Brasileira", refere-se a sua vida cultural de outros tempos e, 
nao, a topografia urbana. 

Sao Luis constitui um exemplo caracteristico do que po- 
deriamos chamar de cidade de tabuleiro, porque, em sua maior 
parte, se acha colocada por sobre um tabuleiro de sedimentos 
ditos terciarios, que avanga atraves da peninsula situada entre 
a foz do Anil e o largo estuario do Bacanga e cai sob a forma 
de "barreira", a exemplo de muitos outros que se encontram no 
proprio litoral maranhense (1) e, particularmente, no literal 
oriental do Nordeste propriamente dito. Os arenitos, que o 
constituem, dispostos em perfeita estratificagao horizontal. 

(1) Tal como os qug se veem na Praia do 61ho-d'Agua, na propria ilha, ou na 
fronieira cidade de Alcdntara. 
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v§em-se fortemente castigados pela abrasao e recuam paulati- 
namente, deixando em seu lugar plataformas bastante extensas, 
que podem explicar os bancos de areia existentes nao longe da 
costa. 

Esta caracteristica de seu sitio urbano nao e apenas um 
trago marcante da cidade, como influiu, sem duvida alguma, na 
escolha feita pelos que a fundaram e continua a exercer uma 
poderosa influencia no desenvolvimento do aglomerado atual. 

VeDE, no documentario FOTO- 
GRAFICO, EM ANEXO, AS FOTOS 
DE N.o 1 A 3, pdgs. 139-141. 

O passado esta presente na fisionomia 
da capital maranhense Sao Luis e uma cidade 

cuja populagao pode ser 
calculada, para as zonas urbana e suburbana, nuns 80.000 ha- 
bitantes. 

Suas ruas, calgadas a paralelepipedos, apresentam, no tre- 
cho comercial, um razoavel movimento, gracas aos pedestres, 
automoveis, onibus e bondes eletricos, que nelas circulam. S5o 
geralmente estreitas, de tragado irregular, com declives as 
vezes fortes nos trechos em que atingem as margens do Ba- 
canga, onde chegam a possuir degraus. Percorrendo-as, senti- 
mo-nos em presenga de uma verdadeira cidade, que, embora 
sem ser grande, merece realmente tal nome, ao contrario da 
quase totalidade das demais cidades do Maranhao (2). 

La nao existe propriamente uma Cidade Baixa, como a 
que se encontra na capital baiana: alem de uma avenida beira- 
mar — a Avenida 5 de Julho, que se alonga bordejando a "bar- 
reira", e do trecho onde se localizam o desembarcadouro e o 
bairro do comercio por atacado, o mais assenta-se por sobre o 
tabuleiro terciario, 20 ou 30 metres acima, dominando as aguas 
do Bacanga e do Anil. 

Basta percorrer algumas ruas de Sao Luis para se sentir 
que o passado ainda ali esta presente. Sao os velhos sobrados 
senhoriais, com dois e tres andares, alem de um sotao ou mi- 
rante quadrangular, em sua maioria revestidos externamente 
por belissimos azulejos, de cores variegadas e caprichosos de- 
senhos, procedentes de velhas ceramicas lusitanas, quando nao 

(2) A16m de Sao Luis, talvez somente Cazias merega ser classlficada como cidade, 
tomada esta expressao no seu sentido rigorosamente geoqrdflco. As demais, embora 
o sejam para efeitos poliHco-administrativos, nfio passam de simples Tilas. 
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da Franga, da Holanda ou mesmo da China portuguesa (Macau). 
Sao os casaroes apalagados, de um so andar, alem do sotao, com 
20 ou 30 janelas, que escondem em seu interior, tal como os 
sobrados, detalhes que demonstram requintes hoje quase sem- 
pre desconhecidos (3). Sao igrejas venerandas — como a Se, 
o Carmo, a de Sao Joao, do Rosario, de Sant'Ana, etc., que nao 
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O crescimento da cidade de Sao Luis 
O mapa acima 6 o resultado da conjugagao dos dados fornecidos 
por uma planta seiscentista, por outra publicada em 1844 e pela 
que nos foi cedida pela Prefeitura local. A area propriamente 

urbanisada pouco se alterou nos ultimos cem anos. 

(3) Entre as velhas habitagoes de Sao Luis, distinguem-se pelo menos quatro 
tipos: 1. o sobrado ou solar, com dois e tres andares; 2. a morada inteira, casarao de 
um so andar, com uma porJa ao centra da fachada e muitas janelas de cado um doe 
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apresentam nem de longe a riqueza e o gosto arquitetonico dos 
templos coloniais de Minas e da £ahia, mas que atestam sua 
antiguidade, confirmada pelos documentos e patenteada pelas 
caracteristicas das naves, estilo dos altares e rusticidade das 
imagens. Sao as ruelas estreitas, onde ainda se veem alguns 
"passes" das procissoes de antanho, que nos transportam in- 
sensivelmente para os seculos coloniais. 

0 que a observagao mais ou menos acurada conclui, num 
golpe de vista, ve-se plenamente confirmado pelo testemunho 
de documentos antigos: assim, se compararmos a planta da 
cidade atual com a referente ao ano de 1844, sentiremos a sur- 
presa de verificar que a area urbana de Sao Luis, em mais de 
um seculo, praticamente nao se alterou! Sua fisionomia, por 
certo, modificou-se num e noutro ponto — em pequenas altera- 
qoes no tragado das ruas, no aspecto externo de muitas habita- 
goes, em construgoes mais recentes que substituiram as daquele 
tempo; modificagoes, por assim dizer, "intra-muros", porque, 
em ultima analise, continua a ser a mesma cidade dos primeiros 
anos do reinado de Dom Pedro II. 

O mais curioso e que a lentidao no crescimento parece ser 
o trago marcante da vida dessa cidade, pois, se compulsarmos 
uma planta do seculo XVII (4), verificaremos que Sao Luis 
correspondia a metade do que hoje e, o que significa que levou 
dois seculos para duplicar sua primitiva e modesta area urbana. 

Discutem os historiadores o problema das origens de Sao 
Luis, havendo opinioes abalizadas que afirmam remontar seus 
primeiros estabelecimentos humanos a decada 1530-40. Se- 
gundo tal versao, os franceses de Riffault e de De Vaux, como, 
ja em 1612, os aristocratas do Senhor de La Ravardiere encon- 
traram na ilha do Maranhao, no local da atual cidade, um nucleo 
de colonizagao portuguesa — a povoagao de Nossa Senhora de 
Nazare; e que o nome que Ihe foi dado pelos franceses — Sao 
Luis, como homenagem ao jovem rei Luis XIII, so teria sido 
conservado pelos Portugueses, apos a expulsao dos invasores, 

lados; 3. a meia-morada, com uma porta lateral e um correr de janelas; 4. a casa 
pequena, de uma porta e uma janela. EURICO MflCEDO, em "Maranhao e suas rique- 
zas" (Bahia, 1947), paqs. IS a 19, descreve com detalhes tais tipos do habitaqoes. 

(4) Veja o mapa de Sao Luis que f'qura na obra Istoria delta Guerre del Brasile, 
de irei Jose de Santa Teresa, de que h6 uma reproduqao, era copia do original, no 
vol. II do Diciondrio Histdrico, Geografieo e Etnografico Brasileiro (Rio, 1922), entre as 
pdgs. 288 e 289. 
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por recordar o de um desses primeiros povoadores — Luis de 
Melo e Silva (5). 

De qualquer forma, tudo indica que a cidade nasceu em 
sua parte sul, junto as aguas do Bacanga, nao longe do local 
onde hoje ainda se ergue a semiabandonada igreja do Desterro. 
All teriam desembarcado os invasores holandeses (1641), for- 
tificando sem demora o promontorio da peninsula, onde cons- 
truiram verdadeira cidadela; corresponde, atualmente, ao tre- 
cho da Avenida Pedro II e da Praga Benedito Leite, centro ad- 
ministrativo de nossos dias. Tendo como base essa antiga cida- 
dela, desenvolveu-se a cidade por sobre o tabuleiro ate atingir 
a velha Rua de Sao Joao, hoje correspondente as ruas Antonio 
Raiol e Treze de Maio. 

Em fins do seculo XVII, a populagao de Sao Luis seria de 
uns 10.000 hab.; cem anos mais tarde, nao teria mais de 17.000 
(6). Aires de Casal, embora acentuasse a mediocridade de sua 
area urbana, considerou-a "populosa, comerciante e florescen- 
te", chamando a atengao para a solidez de seu casario, "com 
muita frente e quintais, e varandas sobre eles", e para as ruas 
calgadas (7). Spix e Martius, visitando-a nesse mesmo pri- 
meiro quartel do seculo XIX, colocaram-na, por sua populagao 
e riqueza, no quarto lugar entre as cidades brasileiras; descre- 
veram suas casas, ^'de dois ou tres pavimentos, na maioria 
construidas de gres de cantaria", cuja comoda disposigao inter- 
na correspondia ao exterior solido, "de conforto burgues"; e 
fizeram interessantissimas observagoes a respeito da influen- 
cia europeia sobre a populagao urbana (8). 

(5) Veja ALMEIDA (Rubem), Gaspar de Souza no Maranhao. em "Geografia e His- 
toria", revista do Insittuto HisJorico e Geogrdfico do Maranhao, ano 11, n. 1, pdg. 10 
(Sao Luis, novembro de 1948). 

(6) CL LOPES (Raimundo), O Torrao Maranhense (Rio, 1916), pdg. 130. 

(7) CfiSAL (Manuel Hires de), Corografia Brasilica ou Relagao Historico-Geogrdfica 
do Reino do Brasil, ed. Cultura (Sao Paulo, 1943), tomo II, pdgs. 199-200. 

(8) SPIX (J. B. von) e MARTIUS (C.F. P. von), Viagem pelo Brasil, tradujao bra- 
sileira de Lucia F. Lahmeyer (Rio, 1938), vol. II, pdgs. 477-482. — Referem-se d p- e- 
ponderdncia do elemenlo portugues, em cujas maos se achavam a administragdo piibli- 
ca, a maioria das casas de comercio e algumas industdas, o que ocasionava uma 
forte tensdo entre tais elementos e os brasileiros. Enlrando em contat0 com a socie- 
dade sanluisense, ficaram encantados com a dignidade de seu comportamento e sua 
lina educagao. "Ali nao se ve a enorme riqueza de uns poucos, nem os seus esforgos 
em copiar os costumes europeus; nem a evidente influencia de inumeras flrmas co- 
merciais inglesas e francesas e a unica razao de ser dessa louvdvel circunstancia, a 
qual deve, sobretudo, ser antes atribulda ao trato mais desembaragado e natural do 
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Entretanto, Sao Luis tinha diante de si uma s£ria rival, 
que durante algumas dezenas de anos Ihe entravou o crescimen- 
to. Queremos referir-nos a cidade de Alcantara, antiga Tapui- 
tapera, capital da capitania do Cuma, aglomerado tambem seis- 
centista fundado na contra-costa da bala de Sao Marcos, onde 
viviam poderosos agricultores do algodao e da cana-de-a?ucar, 
senhores de numerosa escravaria. Quando Koster a visitou, 
ainda nessa primeira vintena do seculo XIX, notou sua posi<jao 
vantajosa e observou que sua importancia crescia rapidamente, 
gragas a riqueza algodoeira, entao a maior do Maranhao (9). 
Nao tardou que nela se concentrasse a aristocracia maranhense, 
vivendo uma existencia faustosa, orgulhosa de seus casaroes 
apalagados e olhando com certo desprezo para Sao Luis, centro 
da burguesia da epoca, considerada uma cidade de merca- 
dores (10). 

Na segunda metade do seculo passado, a populagao de Sao 
Luis podia ser comparada a da cidade de Sao Paulo: 31.600 
hab., em 1872. Sua vida intelectual era, entao, das mais inten- 
sas, o que Ihe valeu o cognome por que passou a ser conhecida 
— a "Atenas brasileira". Uma serie de fatores de ordem eco- 
nomica acabou por faze-la suplantar definitivamente sua rival 
do continente: 1. o incremento da cultura canavieira e o de- 
senvolvimento dos engenhos nos vales inferiores do Pindare, 
Mearim e Itapecuru, onde as terras sao mais favordveis e a 
navegagao a vapor facilitou o transporte rumo a Sao Luis; 2. 
a aboligao da escravatura, que ocasionou a rulna da aristocracia 
rural da regiao de Alcantara; 3. em epoca mais recente, a 
construgao da via-ferrea, que ligou a capital ao vale do Itape- 
curu. Desse modo, foi Alcantara posta fora de combate; hoje, 
nada mais e que um espectro do passado, uma cidade "morta" 

belo sexo para com os homens. As mulheres do Maranhao, alem da louvdvel mo- 
d£stia e virtudes dom£sticas, tambem possuom a do espirito, ilustrado por muitoe 
conhecimentos, e mostram-se, dai, em relagdo aos homens, numa independencia chela 
de dignidade, que mais e mais Ihes da o direito, assim como as suas irmas europ6ias, 
de imprimir sua influencia na sociedade. Id desde muito e costume no Maranhao 
mandar educar em Portugal as jovens das famllias opulenfas; os rapazes vdo tambdm 
formar-se na Inglatena e em Franga". (pdg. 480, loc. cit.). 

(9) KOSTER (Henry), Viagens ao Nordeste do Brasil, tradugao brasileira de Luiz 
da Cdmara Cascudo (Sao Paulo, 1942), pdgs. 242. 

(10) Sobre Alcantara convem consullar: LOPES (Raimundo), O Ton So Maranhense, 
pdgs. 123-125; e, principalmente, VIVEIROS (Jeronimo de), Alc&ntara no sen passado 
economico, social • politico, na "Revista de Geograiia e Historia", ano III, n. 3, Sao 
Luis, ievereiro de 1950. 



SAO LUIS DO MARANHAO 77 

(que o governo federal ja considerou "monumento nacional"), 
com suas ruas desertas e cobertas de capim, seus venerandos 
sobrados que podem ser alugados por 50 ou 100 cruzeiros men- 
sais, suas tristes ruinas, invadidas pelo mato (como as que se 
encontram na chamada Rua da Amargura). 

Ao terminar o seculo XIX, Sao Luis possuia 36.800 habi- 
tantes, o que esta de acordo com o que atras ficou dito quanto 
ao crescimento praticamente nulo da area urbana. Mas a pre- 
senga dos sobrados recobertos externamente de azulejos, cujas 
datas remotam ao periodo 1850-70, indica que foi essa realmen- 
te a fase durea da evolugao da cidade. 

Ao visita-la, na primeira decada de nosso seculo, Paul Walle 
sentiu-se inegavelmente bem impressionado, sobretudo pela 
limpeza e pavimentagao das ruas, pela beleza das pragas arbori- 
zadas e pela intensidade da vida intelectual. Apenas nao apre- 
ciou as habitagoes, "construites avec le mauvais gout portugais" 
(...), muito semelhantes umas a outras, com sua forma cubi- 
ca e suas fachadas sem nenhuma saliencia; mas nao pode negar 
que os azulejos multicoloridos "donnent aux habitations un air 
plus gai", alem de oferecerem a vantagem de se apresentar sem- 
pre limpas e nao descorarem sob a agao do sol (11). 

Sao Luis constitui, assim, um campo excelente para a elabo- 
ragao de u'a monografia urbana. O geografo, o historiador 
ou o sociologo encontram nela farto material para seus estudos 
e suas interpretagoes. O elemento negro ali esta presente, a 
exemplo do que acontece em toda a Baixada maranhense e no 
vale do Itapecuru. Os Portugueses, responsaveis pelo estreito 
contato mantido noutros tempos com os centres culturais de 
Portugal (Coimbra, particularmente), deixaram marcas pro- 
fundas na vida da cidade, nao apenas no estilo das habitagoes, 
como no proprio lingua jar da populagao (sem duvida um dos 
mais puros existentes no pais) e nas atividades comerciais, em 
que continuam a exercer poderosa influencia; basta dizer que 
a Rua Portugal e a mais importante da zona em que predomina 
o comercio atacadista. Os ingleses, desde os tempos de Dom 
Joao VI, vem controlando boa parte do comercio maritimo do 
Maranhao, chegando mesmo a manter linhas diretas de navega- 
gao entre Sao Luis e os portos da Gra-Bretanha. A influencia 
francesa fez-se sentir, como noutros centros urbanos do pais, 
na esfera intelectual. Ja os sirio-libaneses, ali entrados na 

(11) WALLE (Paul), Du Bio Sao Francisco a I'Bmazono, ed. Guilmoto (Paris, 1910), 
pdgs. 270-274. 
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qualidade de "mascates", aparecem hoje em posigao destacada 
no com6rcio e na industria, quando nao na propria politica es- 
tadual. 

V£DE, NO DOCUMENTABIO FOTO- 
GRAFICO, EM ANEXO, AS FOTOS 
DE N.s 4 fl 10 pdgs. 142-148. 

As dreas funcionais 
da cidade Sao Luis continua a ter no comercio urn 

dos fatores de sua existencia como cidade. 
Sua drea comercial acha-se enquadrada entre o Bacanga, a 
oeste, a Rua Antonio Raiol, a leste, a Avenida Pedro II e a Rua 
Jos6 Bonifacio, ao norte, e a Rua Jacinto Maia, ao sul — trecho 
este que corresponde, com pequena diferen^a, ao centro urbano 
do sdculo XVII. 

0 comercio varejista e as melhores lojas da cidade acham- 
se concentrados em torno da vasta Pra?a Joao Lisboa (onde se 
ergue a igreja do Carmo e parece a miniatura da Praga da S6 
paulistana), na rua Joaquim Tdvora e em parte da Rua Osvaldo 
Cruz. Esta dltima, a antiga Rua Grande, corresponde ao velho 
caminho de acesso ao interior da ilha e k baixada continental, 
conservando ainda hoje a importante fungao de via obrigatoria 
para quantos deixem ou procurem a capital atravSs da rodovia. 
Da Praqa Joao Lisboa parte um larga arteria de constrwjao 
recente, que passa pelo Mercado Municipal e alcanga o chamado 
Portinho, numa enseada do Bacanga. 

Jk o comercio atacadista se localiza principalmente entre a 
Rua Candido Mendes e o Bacanga. La se encontram as maio- 
res casas importadoras e exportadoras, o edificio da Alfandega 
e o desembarcadouro da cidade, com seus trapiches. Os gran- 
des navios nao podem acostar ao cais, em virtude da pequena 
profundidade do Bacanga (1-3 metros) e das notaveis amplitu- 
des das mar6s (7,m80); ficam ao largo, na baia. Apenas as 
lanchas e os veleiros podem chegar ate ao desembarcadouro 
(12). Dai a pequena importancia da fungao portuaria de Sao 
Luis, embora seja seu porto bastante freqvientado por navios de 
cabotagem e pelos da "Booth Line". 

(12) Acha-so projotada a constzugao do porto de Sao Luis na localidade de Itaqui, 
em plena contato com a baia de Sao Marcos, onde se encontram todas as condi^des 
farordveis para sua instalacao. 
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Seria erro supor, porem, que o trecho que vimos focalizan- 
do seja exclusivamente comercial; numerosas e boas residencias 
particulares tambem surgem nele, como lembranga do tempo 
em que essa drea era exclusivamente residencial. 

0 centro administrativo de Sao Luis localiza-se junto a 
Avenida Pedro II (a antiga Avenida Maranhense), a mais larga 
da cidade e com moderna rampa de acesso para a Avenida 5 de 
Julho e o chamado Cais da Sagragao. Nela se acham o aprazl- 
vel Palacio do Governo (cujo parque enfeitado de palmeiras 
domina a escarpa do promontorio), a Delegacia Fiscal, a Pre- 
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O presente mapa foi elaborado de acdrdo com os dados forneddos pela 
Prefeitura Municipal e pelos que nos foi possivel colher atraves da 

observagao pessoal. 
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feitura Municipal, o Forum, o Banco do Brasil, a Capitania do 
Porto, empresas de navegagao, etc.. Limitando-a, para o inte- 
rior, encontram-se a velha igreja da Se e o antigo Palacio Ar- 
quiepiscopal, que mantem contato com a Pratja Benedito Leite, 
na qual se ergue o edificio mais alto da cidade — o Palacio do 
Comercio. 

Seguindo o rumo do norte e de leste, estende-se a area resi- 
dencial mais tipica, com seus velhos sobrados, mas tambem 
com residencias de construgao moderna ou mais modesta. De- 
senvolve-se ao longo da margem esquerda do rio Anil (junto 
ao qual esta a estagao da E. F. Sao Luis-Teresina) e amplia-se 
para leste e para o sul, desde a pitoresca mas pouco freqiien- 
tada Praga Gongalves Dias (com a igreja de Nossa Senhora dos 
Remedies e o imponente Palacio Arquiepiscopal) ate aos ter- 
renos da antiga "Quinta do Barao" (vasta propriedade do Ba- 
rao de Bage) e ao bairro de Sao Pantaleao. E' o trecho que 
assiste ao lento crescimento da cidade, no rumo do interior da 
ilha. Na Praga Deodoro acha-se em vias de acabamento um 
belo edificio destinado a Biblioteca Publica. 

Ao sul da cidade, em contato com as aguas do Bacanga, 
localiza-se a chamada area industrial, expressao um tanto forte 
que serve para designar o trecho caracterizado por pequenas 
oficinas e tres grandes estabelecimentos fabris (tecidos e pro- 
dutos oleiferos). A zona situada entre o Quartel da Policia e 
o Portinho e, talvez, a mais sordida da cidade: suas ruas es- 
treitas e de mau aspecto entram em contato com o porto dos 
veleiros, onde formiga uma populagao de homens do mar, E' 
ali que se ergue a semidestruida igreja do Desterro, nao longe 
da qual existe a original e perigosa Travessa do Precipicio. 

Ja fora de tais areas aparecem os suburbios de Sao Luis — 
Diamante, Baixinha, Ceu, Codozinho, Alto do Bode, Vila Ope- 
raria, etc., apertados entre os manguezais do Anil e do Bacanga, 
zonas pouco hospitaleiras, que vivem subordinadas ao fluxo e 
ao refluxo das mares. E' o trecho em que as habitagoes mais 
pobres — casas de pau-a-pique, cobertas com palmas de babagu, 
tao comuns em todo o vale do Itapecuru, aparecem com freqiien- 
cia, a atestar o baixo nivel de vida de seus moradores, em sua 
maioria gente de cor negra. A chamada Vila das Macaubas, 
proxima ao Codozinho, constitui um aglomerado de verdadeiras 
palafitas, por se achar colocada dentro do proprio manguezal. 
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VEDE, no documentahio foto- 
GRXTICO, EM ANEXO, AS KOTOS 
DE N. s 10 A 18, pegs. 149-156. 

Sao Luis e a metropole 
do Maranhao? Naturalmente, a resposta a esta per- 

gunta devera ser afirmativa se enten- 
dermos a palavra metropole no sentido de principal cidade ou 
de capital politico-administrativa. De fato, nenhum outro aglo- 
merado urbano consegue fazer-lhe sombra, dentro nao apenas 
das fronteiras do Maranhao como tambem de todo o chamado 
Meio-Norte ou Zona dos Cocais. Teresina, capital do Piaui, nao 
Ihe pode ser comparada sob qualquer aspecto em que as exa- 
minemos. 

Todavia, se entendermos a palavra no seu verdadeiro sen- 
tido, na acepgao grega do termo, isto e, de "cidade-mae", a 
resposta ja nao devera ser afirmativa. 

Nao resta duvida que Sao Luis se encontra no ponto de 
convergencia das mais importantes vias fluviais exclusivamen- 
te maranhenses — o Pindare, o Mearim e o Itapecuru, os dois 
primeiros sendo considerados o principal celeiro agricola do Es- 
tado (gra?as a produgao de arroz e de algodao de seu baixo vale) 
e o terceiro sendo o grande centro produtor de babagu, com a 
vantagem de serem tais arterias navegaveis em largos trechos 
de seus cursos, Por outro lado, bem sabemos que uma via-ferrea 
liga a capital maranhense a do Piaui, atraves do vale do Ita- 
pecuru. Mas, apesar de tudo isso, nao se sente no interior do 
Maranhao uma influencia poderosa da cidade nem do porto de 
Sao Luis. Cada regiao vive como que a margem da capital do 
Estado, cuja populagao mantem pouco contato com o interior, 
quando nao chega a desconhece-lo por complete. Tal fato ex- 
plica a existencia de verdadeiras capitals regionais, como Caxias, 
Barra do Corda ou Balsas; e justifica-se pelo intercambio mais 
direto com os Estados vizinhos — com o Piaui, para grande 
parte do vale do Itapecuru e do Balsas, ou com Goias, para a 
regiao das chapadas meridionais, ou com o Para, para a cha- 
mada Guiana Maranhense. 

0 aeroporto de Sao Luis e bastante freqiientado por avioes 
pertencentes a diversas empresas; mas este contato e pura- 
mente periferico. Seu porto recebe produtos tipicos da eco- 
nomia maranhense (como o babagu) e abastece os mercados 
continentais dos produtos oriundos de outros Estados ou do es- 
trangeiro; mas nao e a unica via de entrada ou de saida para 
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tais produtos. A via-f6rrea caracteriza-se por suas inumera- 
veis deficiencias e longe esta de representar o papel que pode- 
ria ter na vida regional, pois canaliza parte das riquezas do vale 
do Itapecuru para o Piaui e mercados do Nordeste. 

Sao Luis faz lembrar uma especie de cidade marginal, colo- 
cada nas fronteiras de dois pequenos "mundos": o exterior, em 
que se inclui o resto do pais; e o interior, representado pelo Ma- 
ranhao continental. Nao e (e dificilmente o ser£) a verdadeira 
metrdpole do Maranhao. 

HOTA — Dob trabolhos que conhecemoE, que oferecem subsidios para a geoqrafia 
urbana de Sao Luis, apenas dois merecem sen destacados: O Torrao Maranhense, de 
Raimundo Lopes, e O Maranhao • suas riquezas, de Eurico Macedo. Na elaboragdo 
do presente estudo, que nao passa de uma tentativa preliminar, al6m da bibllografla 
citcda, utilizamos principalmenle os dados e as observajSes recolhidas durante os 
cinco diae em que permanecemos na capital maranhense, em julho de 1950, na com- 
panhia do prof. Dirceu Lino de Mattos. 
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1. O RIO ITAPECURU EM CAXIAS 

Ma regiao de Caxias, o rio Itapecuru descreve um "cotovelo", desli- 
zando por sobre terrenos paleozoicos atraves de barrancas com alguns 
metres de altura. Na fotografia inferior aparece um detalhe de sua 
margem direita, constituida por sedimentos de idade antiga, estando 
o prof. Dirceu Lino de Mattos a tomar suas notas. 
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2. O 1?I0 ITAFECUKU EM PLENA PLANfCIE MAKANHENSE 

No alto, aparece o importante rio junto a cidade de Coroata. Era 
baixo, vemo-lo atravessando a Baixada, em Rosario, grandioso e so- 
nolento. 
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3. O RELfiVO NA REGIAO DE CAXIAS 

Na area em que se encontra essa cidade maranhense, o relevo ca- 
racteriza-se por elevagdes cujos perfis lembram escarpas de "cuestas" 
Notar a abundancia da vegetagao arborea, caracteristica das areas ur- 
bana e suburbana, onde frondosas mangueiras oferecem sombras aco- 
Ihedoras. 



94 AROLDO DE AZEVEDO 

■ • 

4. OS GRANDES HORIZONTES DA PLANICIE MARANHENSE 

A partir de Coroata (cuja esta5ao ferroviaria aparece ao alto), a 
topografia vai-se tomando cada vez menos acidentada, anunciando a 
Baixada de tipo amazonico, que tao bem define a regiao de Rosario 

(em baixo). 
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5. AS FORMACOES VEGETAIS TIPICAS DO MEDIO ITAPECURU 

No alto, aparece um aspecto expressivo do agreste ou carmsco, na 
regiao de Caxias. Em baixo ve-se um camaubal, fotografado entre 
Caxias e Codo. 
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6. NA "TERRA DAS PALMEIRAS" 

Todo o niMio e o baixo vale do Itapecuru constituem o grande do- 
minio das palmaceas, em que se destacam o coqueiro babagu (no alto) 
e a piagava (em baixo). 
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7. CONTRASTES DO CLIMA 

Enquanto entre Caxias e Coroata domina urn tipo de clima semiu- 
mido, com invemos secos e ensolarados (como o patenteia a foto su- 
perior, obtida em Coroata), ja a baixada de Rosario esta sob a di- 
reta influencia das rnassas de ar oceanicas, que trazem nuvens e chu- 
vas frequentes. 
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8. IMPOSigdES DO CLIMA 

As criangas, ate 5 e 6 anos de idade, andam inteiramente nuas. 
E' uma imposigao do clima regional, do rnesmo modo que a univer- 
salidade do uso da rede. A fotografia inferior mostra um aspecto do 
quarto da melhor pensao de Rosario, onde estiveram hospedados o 
prof. Dirceu Lino de Mattos e o autor.. 
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9. TIPOS HUMANOS (1) 

O element© negro predomina no vale do Itapecuru, como em to- 
do o Maranhao (28% da popula?ao). Seguem-se-lhe os mestigos, par- 
ticularmente o mulato{ Fotografias obtidas na regiao de Caxias). 
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10. TIPOS HUMANOS (II) 

No alto, aparecem tristes exemplos do que pode ocasionar uma 
alimentagao det'iciente e mal escolhida; sao meninos de Poti Velho, no 
Piaui, que em nada difsrem dos nordestinos que vivem no vale do 
tapecuru. Em baixo, cavalgando um "boi de sela", em Rosario, ve-se 

um tipico exemplo do mestizo vulgarmente chamado jugara, represen- 
tant; dos (res tipos etnicos fundamentals — o branco, o negro e o 
ndio (Foto Dirceu Lino de Mattos). 
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11. ELEMENTOS DA PA1SAGEM DO ITAPECURU 

As casas ds palha constituem o tipo mais comum de habitagao em 
lodo o vale. A seu lado, o jerico ou jumento de pequeno porte e ou- 
tre elemento indispensavel da paisagem regional. 
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12. CfeNAS DA VIDA URBANA 

Jumentos e porcos sao encontrados com frequencia perambulan- 
do pelas ruas das cidades do Itapecuru. As carrogas, com rod as pro- 
vidas de velhos pneumaticos, difundiram-se nos ultimos cinco anos. 
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13. COMO SE VIAJA NA REGIAO DO ITAPECURU 

A via-ferrea, que une Teresina e Sao Luis, e o mais importante 
raeio de transporte com que conta o vale do Itapecuru; entretanto e 
deficientissima, conforme pode ser verificado pelo aspecto do interior de 
urn vagao de l.a classe. De Coroata partem caminhoes e onibus ar- 
caicos com destino a Pedreiras e Bacaba!, no vale do Mearim (em 
baixo). 
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14. NAVEGANDO SOBKE AS AGUAS DO 1TAPECURU 

Noutros tempos, existiu uma linha regular de navegagao entre 
Caxias e Sao Luis. Hoje o trafego so tem alguma importancia a 
montante de Caxias (foto superior), com destine a ,o!inas, e a ju- 
sante de Rosario (foto inferior). 
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15. ATIV1DADES LIGADAS AO RIO ITAPECURU 

Entre Caxias e Coiinas, trafegam embarcagoes cobertas com pal- 
mas de buritf, localmente chamadas bates. Ambas as fotografias fo- 
ram obtidas na "Princeza do Sertao"; na inferior, aparece um dos "es- 
taieiros"' existentes junto ao Itapecuru. 
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16. A TREZIDELA 

Ligada a Caxias por uma ponte de madeira, de constru^ao parti- 
cular, ergue-se a margem esquerda do Itapecuru o velho aglomerado 
da Trezidela, cuja igreja-matriz aparece na fotografia inferior. 
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17. A AVENIDA DA INDEPENDENCIA E A FABRIC A DE TEC1DOS 
DA "UNIAO CAXIENSE" 

A Avenida da Independencia, com suas frondosas mangueiras, 
poe a estagao de Caxias em contato com o centro da cidade. A " Uniao 
Caxiense" possiie a maior fabrica de . ecidos de toda a regiao do 
Itapecuru. 
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18. O MERCADO DE CAXIAS 

Na Praga da Independencia, nao longe da "Uniao Caxiense", en- 
contra-se o Mercado da cidade, bastante frequentado. Convem ob- 
servar um traco marcante da populagao regional: o predominio da 
cor branca no traje e a nao utilizagao do paleto. 
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19. CAXIAS: A PRACA GONQALVES BIAS 

A cidade de Caxias orgulha-se de haver sido o bergo de Gon- 
calves Dias. A Praga, que tern seu nome, pequenina mas gentil, possue 
um dos predios mais antigos da cidade (em baixo). 
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20. ASPECTOS DE CAXIAS 

No alto, outro angulo da Pra^a Gon^alves Dias. Em baixo, a Cate- 
dral, que se ergue a Pra^a Magalhaes Almeida, nao longe do Morro 
do Alecrim. 
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21. AKKEDORES DE CAXIAS 

O rio fornece agua para a popuiagao pobre, que tambem nele se 
banha ientro de curiosas armagoes de palha, como a que aparece na 
fotografia inferior. 
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22. BA1RRO DA CANGALHE1RA E CAMINHO PARA VENEZA 

O Bairro da Cangalheira constitue urn forte agiomerado de pa- 
Ihogas, que faz lembrar uma aldeia da Africa Tropical. Cerca de 
uma legua na diregao do sul encontra-se a estagao hidro-mineral 
de Veneza, uma das esperangas de Caxias- 
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23. COROATA, DOMINIO DO BABAQIJ 

Dentro do proprio pen'metro suburbano de Coroata, o coqueiro 
babacu aparece marcando fortemente a paisagem. 
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24. COROATA; CENAS DA VIDA URBANA 

No alto, um aspect© parcial da Prat^i 28 de Julho, proximo a es- 
ta^ao ferroviaria; o bovideo, que nela aparece, nao constitui uma ex- 
ce^ao dentro da paisagem urbana... Em baixo, ve-se um trecho da 
alongada Rua do Sol. 
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25. TRECHO ANTIGO DE COROATA 

Velhas casas, semi-abandonadas, que se erguem na Rua do Sol, e 
um aspecto do largo da Matriz, vendo-se alguraas cabegas de gado, 
em liberdade. 
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26. ASPECTOS DE COROATA 

Quem observa estas fotografias, custa a crer que esteja diante do 
principal ccntro produtor da maior riqu'-'za do Estado — o babagu. 
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27. COROATA: TIPOS DE HABITACAO 

Aqui estao os dois tipos mais comuns de habitaqao em todo o vale 
do Itapccuru: uma casa de pdu-a-pique, em construcao (no alto); e 
uma palhoqa, toda feita de babaqu (em baixo). 
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28. COROATA : A PONTE SOBRE O ITAPECURU 

Construida sobre cmbarca§6es e presa as margens por tneio de 
correntes, a ponte sobre o Itapecuru une Coroata a margem direita 
do rio, onde ja existe uma "trezidela em formagao. 
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29. ROSA RIO: OUTRO QUADRO NATURAL, NOVOS ASPECTOS 
DA VIDA HUMANA 

Na baixada de Rosario, o vale do Itapecuni torn um aspecto ni- 
tidamente "amazonico", em que a propria aninga esta presente. Por 
outro lado. o jumento cede lugar ao boi de sela. 



120 AROLDO DE AZEVEDO 

$00?' 

% 

ii, 

'if 

30. TRECHO ANTIGO DE ROSARIO 

Construcoes de alvenaria, em que nao faltam velhos casaroes asso- 
bradados, marcam de maneira particular o trecho mais antigo da pe- 
quena "idade de Rosario. 
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31. ROSARIO: O LARGO DA MATRIZ E A RUA GRANDE 

A matriz de Rosario notabiliza-se pela posigao da sua torre, que 
se ergue em sua parte posterior. A Rua Grande acompanha o rio, pa- 
ralelamente, numa extensao de 2 km. 
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32. ASPECTOS DE ROSARIO 

No alto, aparecem a Prefeitura Municipal e a Cadeia Publica. 
Em baixo , outro aspecto da Rua Grande. 
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33. A "CERAMICA TUBARAO", EM ROSARIO 

Na ilha de Santo Antonio, logo a jus ante da cidade, encontra-se 
a maior fabrica de tijolos do Estado. O produto e transportado em 
tarcos para a margem do rio, de onde caminhdes o levam para a 
Capital. 
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34. EXPLORANDO A ARG1LA 

O barro cinzento, abundante na propria ilha de Santo Antonio, 
transforma-se em tijolos perfurados na "Ceramica Tubarao", de Ro- 
sario. 
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JULHO DE 1950. 
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i BABACUAIS 
Aspectos parciais de uma das muitas associagoes de babagu, que cara- 
cterisam a paisagem vegetal da regiao de Timbiras-Coroata. Estas fotos 
mostram dois aspectos do babagual, que se desenvolve ao redor de 
Timbiras. 
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2. ASPECTOS DE COBOATA 
Estas fotos mostram dois aspectos da area de desenvolvimento recente 
da cidade de Coroata, provocado pela construgfo da estrada de ferro. 
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3. PAISAGEM INDUSTRIAL DA ZONA DO ITAPECURU 

Instalacoes da antiga fabrica de tecidos "Caxias Industrial S/A." que 
esta sendo readaptada para a instalaeao d'uma lefinaria de oleo babagu 

(foto J. Manzon) 
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4. ASPECTOS DA KEG1AO DE CAXIAS (I-1I) 

I — Topografia dos arredores de Caxias, movimentada pela a§ao do 
Itapecuru, que entalha fundamente os rebordos da chapada mesopota- 
mica situada entre o seu eurso e o do Pamaiba II — Um tipo de "ha- 
bitat" rural da "Regiao dos Cocais' ao sul de Caxias. 
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5. TIPOS DE TKANSPORTES (I-II) 

I — A foto mostra um dos tipos de veiculos utilizados no transporte de 
passageiros entre Coroata e Bacabal. II — O jumento e o grande auxi- 
iiar do homem nos trabalhos de abastecimento de agua potavel das 
pequenas cidades e povoagoes do interior nordestino. 
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6. O BABACU (I-II) 
I — Sacas de babagu aguardando embarque na estagao de Coroata. II  
Embarque do babagu. O trabalho de embarque e todo manual e muito 
moioso. A quase totalidade do babagu e embarcada para o exterior ou 
sul do pals, via S. Luis. 
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7. ASPECTOS DO DNICO "HOTEL" DE EOSARIO (I-II) 

I — Aspecto interior, onde pode ser observada a quase completa falta 
de higiene. A cosinha fica junto a porta que se ve no canto esquerdo 
da fotografia. II — Aposentos do "hotel". A rede, a cadeira e a pequena 
mesa, feita com taboas de caixao, sfo os unices moveis do quarto. 
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8. ASPECTOS HUMANOS DA ZONA DO ITAPECURU (1-11) 
A foto nos mostra uma crianga que, em completa nudez, brinca e pe- 
rambula pelas ruas da cidade. II — Na estagao de Codo, os viajantes 
fazem sua refeigao. Esta consiste em arroz pilado, came de porco e 
farinha de mandioca e custa apenas um cruzeiro. 
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9. TIPOS HUMANOS DA ZONA DO ITAPECURU (I-II) 
I — O elemento negro aparece com muita frequencia em toda a zona 
do Itapecuru. Vemos, na foto, urn tipo bastante caracteristico do negro 
da regiao, fotografado em Coroata. II — Tipos humanos da zona do Ita- 
pecuru, fotografados em Aarfo Reis. Observe-se a indumentaria. 



136 DIRCEU UNO DE MATTOS 

j 

JS- I 

* 

siH 

10. O PORTO DE SAO LUIS (I-II) 
I — Cais do Anil, onde atracam os barcos procedentes do interior da 
ilha e que abastecem a capital em frutas, produtos de ceramica, carvao 
vegetal, etc. II — Estuario do Bacanga, onde os navlos ancoram. Estes 
nao podem atracar no cais do porto devido ao entulhamento arenosa 
que intercepta parte do canal de acesso. 
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1. O ESTUARIO DO BACANGA, EM SAO LUIS 

No alto, a!guns veleiros ancorados no canal mais profundo. 
Em baixo, um aspect© do Portinho, na baixa-mar. 
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2. SAO LUIS, CIDADE DE TABULEIRO 

No alto, a "barreira"' voltada para a foz do Bacanga, vendo-se o 
tabuleiro onde se acha assentada a capital maranhense, em que se 
destacam o Palacio do Govern© e o ediflcio da Delegacia Fiscal. Em 
baixo, aspecto da "barreira" nao longe da Avcnida 5 de Julho. 
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3. A "BARREIRA" DA PRAIA DO OLHO D'AGUA 

Na praia do Olho d'Agua, ao norte da ilha do Maranhao, existe 
um belissimo exemplo de "barreira", em tudo semeihante a da cidade de 
'sao Luis. Os sedimentos terciarios, dispostos em camadas horizontals, 
'■em sendo duramente castigados pela abrasao. 
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4. RUAS DE SAO LUIS 

No alto, a Rua Nina Rodrigues, que se destaca pelo grande nsi- 
mero de sobrados recobertos extemamente por azulejos multicolori- 
dos. Em baixo, sobrados com mirantes quadrangulares. 
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5. ONDE O PASSADO AINDA ESTA PRESENTE 

Dois aspacetos do trecho mais antigo da cidade de Sao Luis, obti- 
dos do ultimo andar do "Palacio do Comercio". 
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6. HABITAC6ES DE SAO LUIS 
No alto, a esquerda. ve-se uma rua com degraus; e, a direita, velhos 
sobrados da Pra5a Joao Lisboa, em geral contendo casas de comercio 
e escritorios. Em baixo, um belo exemplo de "morada inteira", com 
mirante e nada menos de 19 janelas... 
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7. SOBHADO DE SAO LUIS 

O sobrado, que aparece na presente fotografia, foi despojado de sens 
velhos azulejos e apresenta uma fachada sensivelmente modernisada. 
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8. PRESENTE E PASSADO 
Sao Luis tambem possue muitos edificios de construgao modema. No 
que aparece na fotografia foram aproveitados azulejos do seculo XIX, 
fazendo com que o passado ficasse estreitamente unido ao presente. 
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9. ALCANTARA, A CIDADE "MORTA" 
As fotografias 3caliEa!n a praga principal da cidade, hoje transfor- 

mada em campo de futebol. No alto, o velho edificio do Senado da 
Camara, atualmente Penitenciaria do Estado. 
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ID. KUINAS DE ALCANTARA 

No alto, a abandonada Igreja de Sao Matias, junto ao "'elourinho. 
Em baixo, a chamada "Rua da Amargura". 
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11. SAO LUfS: KUAS DO COM6RCIO E DA PEQUENA INDtJSTRIA 
No alto, um trecho da irea em que predomina o comercio ataca- 

dista, aparecendo parte da Rua Portugal. Em baixo, nao longe do 
Portinho, uma rua da chamada "zona industrial". 
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12. SAO LUIS: A AREA ADMINISTRATIVA 
Em cima, a Avenida Pedro II, destacando-se os edificios da Pre- 

feitura, o Palacio do Govemo e a Delegacia Fiscal. Em baixo, a "bar- 
reira" voltada para a Avenida 5 de Julho, no alto da qual se ergue a 
Delegacia Fiscal. 
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13. O "CAIS DA SAGRACAO" E O PALACIO DO GOVfiRNO 
No chamado "Cais da Sagragao", a avenida 5 de Julho ergue-se um 
obelisco mandado construir para comemorar a maioridade de Dom 
Pedro II. Ao fundo, aparecem tuna parte do Palacio do Govemo e as 
palmeiras de seu belo parque. 
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14 A VELHA IGKEJA DA SE' 
A fotografia mostra-nos a veneranda Igreja da Se, da capital mara- 
nhense, tendo ao lado o antigo Palacio Avquiepis.opai. Ambos consti- 
tuem o "fundo de cena" da Avenida Pedro II. 
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15 "MINHA TERRA TEM PALMEIRAS"... 
Duas pitorescas pragas da capital maranhense: a Praga Benedito 

Lsite, no alto; e a Praga Gongalves Dias, em baixo. 
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16. O BECO DO PRECIPICIO 
No velho balrro do Desterro, um dos mais sordidos da capital mara- 
nhense vive uma numerosa populagao de gente do mar. Este original 
Beco do Precipicio vai ter as aguas do Bacanga. 
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17 AQUI NASCEU SAO LUIS 
Esta £ semi -abandonada Igreja de Nossa Senhora do Desterro, que 
os holandeses pilharam. ao tempo da invasao de 1641. O local em que 
se acha pode ser considerado o bereo da cidade de Sio Luis, 
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18. A "VILA DAS MACAUBAS" 

Localizado junto aos rnanguesais do Bacanga, sob a ittfluencia do 
vai-vem das mares, esse bairro suburbs >0 de Sao Luiz caiacU; iza-sc 
por sua populacao negra e suas habita^oes construidas ■ bie CStacas. 
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