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RESUMO
O Ensino de Historia hoje consiste em um importante meio de forma^ ao de consciencia para o 

exercicio da cidadania. Para tanto se faz necessario criar meios que possibilitem ao aluno a 

descoberta desse ser cidadao. Em nossa pesquisa buscamos a constru^ ao de uma trama 

historica para o municipio de Equador -  RN a partir de uma experiencia pedagogica de ensino 

ao mesmo tempo em que tambem objetivamos a produ?5o de um material didatico de 

pesquisa para professores e alunos da rede municipal de ensino. Para tanto, adotamos como 

linha de pesquisa a Memoria e como metodo a utiliza9ao de relatos orais de memoria onde 

priorizamos as pessoas mais velhas da comunidade como colaboradoras da pesquisa. Tendo 

em vista tratar-se de um trabalho de produ9ao de fontes para o ensino de Historia, tambem 

contamos com a colabora9ao de alunos do Ensino Fundamental que realizaram o trabalho de 

coleta de dados a partir da utiliza9ao do patrimonio historico local. Para orienta9ao dos 

fundamentos teoricos buscamos respaldo nas ideias defendidas por Paul Thompson, Eclea 

Bosi, A. T. Montenegro, Hebe de Castro, Concei9&o Cabrin i, J ose Carlos Sebe Bom Meihy, e 

outros que realizaram trabalhos voltados para essa vertente. Finalizando a pesquisa, 

alcan9amos nosso objetivo proposto na medida em que foi possivel a produ9ao do referido 

material para o ensino de historia local.

PALAVRAS -  CH AVES: Ensino de Historia -  Memoria -  Historia Local
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INTRODUCAO

O municipio de Equador -  RN, como tantos outros, tem seu mito de origem, segundo 

relatos tradicionais, ligados a religiosidade, no caso especifico, uma promessa a Sao Sebastiao 

e a construsao de uma capela. Iniciando seu povoamento em tomo de uma grande fazenda e 

da atividade agricola, o referido povoado tem sua forma9ao na segunda metade do seculo XIX 

e e elevado a categoria de municipio em 1963 . Dessa forma, ultrapassa um seculo de sua 

existencia e chega aos dias de hoje como uma cidade que tem sua cultura construida ao longo 

do tempo fazendo-se necessario conhece-la e registra-la.

Esta pesquisa surgiu a partir de uma experiencia pedagogica de trabalho com a historia 

local desenvolvida na Escola Municipal Presidente Costa e Silva com alunos de 5a e 6a serie 

do Ensino Fundamental. Partindo do pressuposto de que devemos priorizar nossas raizes 

historicas, sentimos a necessidade de buscar meios para ajudar a construir uma trama historica 

para o referido municipio. Para tanto, se fez necessario a busca de informa9oes que 

possibilitassem a produ9ao do conhecimento acerca da Historia local. Nessa perspectiva, 

buscamos realizar a constru9ao de uma narrativa historica voltada para a cultura local, 

visando a produ9ao de um material pedagogico de pesquisa para professores e alunos da rede 

municipal de ensino.

Tendo em vista a limita9ao da documenta9ao, buscamos realizar um trabalho de coleta 

de dados utilizando variados tipos de fontes. Utilizamos relatos orais de memoria em que foi 

priorizada a memoria de membros da comunidade. Tambem nos apropriamos do patrimonio 

local, lugares que tem uma memoria historica e que contribuiram para a aquisi9ao dos 

conhecimentos dos quais necessitavamos, tais como: casas, predios, lugares, ruas e igrejas. 

Ainda nos apropriamos de documentos escritos (cartas, programas de festas, leis e arquivos da 

paroquia) e fotografias.

Acreditamos que a Historia exer9a um papel determinante para a compreensao das 

atividades humanas e proporcione meios para interferir na condu9ao dessas a9oes. No entanto, 

o historiador necessita de procedimentos para a constru9ao do conhecimento historico. Na 

realiza9ao deste trabalho os procedimentos adotados em sua maior parte estao voltados para 

os relatos orais de memoria onde nos apropriamos da memoria social atraves de sujeitos que 

atuaram como colaboradores da pesquisa. Os depoimentos coletados foram utilizados para a 

intera9ao de um dialogo entre eles e a Historia Oficial. Dessa forma, as entrevistas foram
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utilizadas com o ponto de partida para a execusao do trabalho que foi seguida de outros 

metodos que serao apresentados no decorrer do trabalho.

Assim  sendo, os capltulos estao apresentados na seguinte ordem:

No capitulo 1 apresentamos a m etodologia do trabalho, com o foram realizadas as 

varias etapas da pesquisa, os metodos adotados para a produ9ao das fontes e o trabalho com 

elas assim com o as dificuldades encontradas no decorrer da pesquisa.

O capitulo II e uma reflexao teorica a cerca dos metodos utilizados na pesquisa onde 

fazem os uma discussSo do nosso objeto de estudo baseada nos fundamentos de diversos 

autores que trabalham com essa vertente historiografica.

No capitulo III apresentamos a narrativa historica produzida com base nos relatos orais 

de memoria da comunidade acompanhada das imagens dos predios e lugares historicos do 

m unicipio e com a descri9ao de cada local feita pelos alunos que participaram da pesquisa.

Para finalizarmos o nosso trabalho, fazem os uma demonstra9ao de algumas entrevistas 

que foram realizadas com os moradores mais antigos da cidade que colaboraram na coleta de 

informa9oes.
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CAPITULO I -  METODOLOGIA DA REALIZA^AO DO TRABALHO

1.1 - Caminhos da Historia: a trilha na busca do conhecimento

Na realiza9ao desse trabalho, nossa maior preocupa9ao teorica foi com rela9ao entre 

passado e presente atraves da memoria do cotidiano e dos lugares. Tomando como referenda 

os relatos orais de memoria, nos foi possivel a produ9ao das fontes tendo em vista que 

objetivamos trabalhar com a memoria da comunidade. Assim , o metodo oral e utilizado para a 

coleta de informa95es acerca dos acontecimentos.

Ao optarmos pelos relatos orais consideramos que estes nos possibilitariam a 

constru9ao de fontes que ate entao ainda nao teriam sido exploradas. Dessa forma nos foi 

possivel a revela9ao de novos campos de investiga9ao onde buscamos na experiencia das 

pessoas que fizeram e vivenciaram  a historia do lugar, uma democratiza9ao do conhecimento 

atraves das versoes ate entao desconhecidas. Na utiliza9ao desse metodo, THOMPSON 

afirma que, “a  historia am plia-se e enriquece o proprio cam po de agao da produqdo histdrica  

com  a abertura de novas areas para ela  reconhecendo grupos de p essoas im portantes ate 

entao ignoradas 1

No trabalho com os relatos orais de memoria, elegemos as pessoas mais velhas da 

comunidade e, sobretudo, aquelas pessoas nascidas nas decadas de 20 , 30 e 40 que viveram as 

experiencias do dia-a-dia nas decadas de 50 , 60  e 70 , periodo em que o municipio deixa de ser 

Distrito e passa a cidade atraves de sua Emancipa9ao Politica. Estas foram selecionadas de 

acordo com sua inser9ao na sociedade levando em considera9ao as afin idades com os temas 

propostos e considerando que o relembrar individual esta relacionado com a inser9ao social e 

historica de cada individuo. Tambem contamos com a colabora9ao de pessoas que, embora 

nao se enquadrassem nessa temporalidade citada, tinham conhecimento de fatos importantes e 

apresentaram sua parcela de contribui9ao.

Foram abordados temas como festas, religiosidade, politica, historias do cotidiano, 

questoes relacionadas ao povoamento, mitos de origem, entre outras que foram surgindo no 

decorrer das entrevistas.

1 MONTENEGRO, A. T.. Historia Oral e Memoria: a cultura popular revisitada -  3* Ediijao. Sao Paulo: 

Contexto, 1994, P. 28.
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Na perspectiva de realizar um trabalho voltado para a memoria local, nos apropriamos 

dos fundamentos teoricos de H ALBWACH S. Este defende a ideia de que a memoria resulta 

da intera^So social do indivlduo com o meio. Para ele a memoria aparentemente particular 

remete a um grupo onde o indivlduo carrega em si a lembran9a, mas esta sempre interagindo 

com a sociedade, seus grupos e institui9oes. Dessa forma, ela e sempre uma construcjao feita 

no presente a partir de vivencias e experiencias ocorridas no passado e e no contexto dessas 

r e la t e s  que construlmos as nossas lembran^ as. 2

No intuito de integrar essa lembran9a do particular dos depoentes com a historia local, 

elaboramos entrevistas que possibilitassem ao entrevistado relatar suas experiencias de vida 

relacionando-as com os acontecimentos sociais da epoca a que se reporta.

A referida pesquisa baseou-se em entrevistas semi-estruturadas para a coleta de 

evidencias orais, a utiliza9ao de fotografias antigas, visita ao patrimonio arquitetonico local e 

para complementar os dados tambem utilizamos alguns documentos escritos. Foram 

entrevistadas 14 pessoas, 9 delas residentes no municlpio desde os anos 50 e 60 que se 

dispuseram a colaborar com a pesquisa.

Ao fazer o convite para participar do trabalho, passamos por varias situa95es. Algumas 

pessoas consideravam-se incapazes de participar devido a sua escolaridade, outras nao 

aceitavam porque nao queriam se expor, enquanto outras nao deram nem resposta, no entanto, 

foi posslvel formar o grupo que se colocou ao inteiro dispor para contribuir com as 

informa9oes necessarias e que percebeu a importancia que suas experiencias tinham para a 

realiza9ao do trabalho. Alem  disso, tambem foi posslvel observar que o fato de ser 

entrevistado para algumas pessoas representou um reconhecimento, foi um momento que 

proporcionou a elas um sentimento de importancia e de utilidade.

No decorrer da realiza9ao das entrevistas novos depoentes eram apontados pelos 

entrevistados, possibilitando assim a amplia9ao dos contatos para a efetiva9ao destas. A 

maioria das entrevistas foi realizada na casa dos depoentes e isso possibilitou o acesso a 

fotografias das fam llias tambem como fontes para a constru9ao do conhecimento historico. 

No trabalho com as imagens fotograficas buscamos perceber os fatos que nao aparecem nos 

documentos escritos como as manifesta9oes culturais, as festas e momentos considerados 

importantes para o depoente. Tambem a importancia que alguns momentos registrados 

desempenham na vida do depoente e da comunidade tendo em vista que a fotografia abriga “a

2 HALBWACHS, Maurice. A memoria coletiva. Sao Paulo: Vertice, 1990.
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m aterializagao da experiencia vivida, a  doce lem branqa do passado, m em drias de uma 

trajetoria de vida, flagran tes sensacionais, ou ainda, m ensagens codificadas em  signos 3

Nesse sentido, buscamos combinar a coleta de memorias orais e fotografias de 

fam llias como urn retomo ao passado no intuito de rememorar os fatos atraves da leitura 

delas. Ainda foi posslvel observar que o fato de estar em sua propria casa, contribuiu muito 

para que o entrevistado pudesse se sentir a vontade para relatar suas experiencias, recorda9oes 

e ate se emocionar tomando a entrevista um momento de descontra^ ao e lazer. Para 

TH OMPSON, o lugar em que e realizada a entrevista pode influenciar na mensagem 

transmitida pelo depoente e isso se tom ou visivel quando observamos a seguran<;a 

demonstrada pelo entrevistado ao relatar os fatos assim com o a importancia e a seriedade com 

que foi tratado o momento da realizaijao da entrevista.

No trabalho com os relatos orais, foi observado de que forma os depoentes veem os 

acontecimentos sociais, politicos, econom icos e culturais do passado e do presente, levando 

em considera9ao o lugar social de onde projetam suas versoes, bem com o a temporalidade 

transcorrida entre o vivido e o narrado visto que, neste segundo, ja  permeiam reflexoes, 

julgam entos e questionamentos formulados no presente.

Ao transmitir seus conhecimentos, percebemos a satisfa9ao dos depoentes seja atraves 

das palavras ditas ou do silencio, citando seus antepassados familiares ou am igos presentes e 

ausentes, lugares e acontecimentos que eram rememorados com o um passado que se fazia 

presente naquele momento, argumentos carregados de nostalgia foram expressos pelos 

depoentes quando comparam, por exem plo, “as festas de antigamente” com “as de hoje” e 

isso nos mostrou a importancia de trabalhar com “docum entos v ivos que nao se encontram  em  

nossa estatistica e em  nenhum  livro ” com o cita Michelet a respeito da tradi9ao oral. 4

Ainda com o campo de pesquisa e lugar de memoria, utilizamos o patrimonio local. O 

trabalho de pesquisa com a utiliza9ao do patrimonio, foi realizado com a colabora9ao de 

alunos do Ensino Fundamental de 5a e 6a serie, visto que, a pesquisa em discussao, consiste 

em, alem da constnajao de uma narrativa historica para o municipio, tambem em uma 

proposta pedagogica de trabalho. Na realiza9ao das visitas aos predios e lugares antigos da

3
CARDOSO, Ciro Flamarion / VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Dominios da Historia: ensaios de teoria e 

metodologia. Rio de Janeiro. Ed. CAMPUS,1997 p.407.

4 Para Jules Michelet, historiador frances do seculo XIX, a tradi?ao oral refere-se a “tradipao nacional, aquela 

que permaneceu espalhada na boca do povo: camponeses, velhos, crianfas...” MICHELET, apud, 

MONTENEGRO, A. T. , Historia Oral e Memoria: a cultura popular revisitada -  3“ Edi95o. Sao Paulo: 

Contexto, 1994, P. 45, 72.
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cidade e nas entrevistas com proprietaries e conhecedores destes, buscamos informatjoes que 

contribuissem para o desenvolvimento da nossa pesquisa.

A principio, fizemos urn estudo teorico sobre Patrimonio Historico e trabalhamos o 

patrimonio brasileiro atraves de imagens de cidades e lugares tombados bem como sua 

importancia enquanto lugares de memoria. Em seguida, fizemos um levantamento dos predios 

e lugares antigos que consideravamos importantes para a memoria local. Tambem discutimos 

a fun9ao e a importancia de cada um para a comunidade hoje. Divid imos as equipes de 

trabalho e o objeto de estudo de cada uma e partimos para as visitas. Foram feitas duas visitas 

aos locais da pesquisa. Na primeira, conhecemos o lugar e fizemos o registro fotografico. Na 

segunda, os alunos voltaram para a coleta de dados informativos a cerca do objeto de estudo 

de cada equipe.

O uso da fotografia associado aos lugares tambem consiste em um interessante meio 

de trabalhar historia tendo em vista que a imagem toma-se um atrativo que antecedera a 

leitura. Com  isso, sera possibilitada ao aluno a leitura do meio atraves dos signos nao verbais 

e logo em seguida a produ9ao da narrativa. Essa tambem e uma forma de conduzi-lo ao 

campo de pesquisa para a realiza9ao de suas proprias descobertas.

As visitas aos locais sao recursos didaticos favoraveis ao envolvimento dos alunos em 

situa9oes de estudo, estimulando interesse e participa9ao. Propiciam contatos diretos com 

documentos historicos incentivando os estudantes a construlrem suas proprias observa9oes, 

interroga9oes e sinteses para questoes historicas e possibilitam debates sobre a preserva9ao da 

memoria de qualquer grupo social.

No decorrer da pesquisa, muitas foram as dificuldades enfrentadas visto que tratava-se 

de um trabalho desenvolvido por crian9as de faixa etaria entre 12 e 15 anos que nao tinham 

experiencia suficiente para dialogar com os depoentes e elaborar questionamentos 

espontaneos. Contudo, eles partiram para o campo de pesquisa e coletaram o que foi possivel. 

Muitos retomaram duas ou tres vezes para complementar as informa9oes e, conclulda a 

coleta, produziram a narrativa a cerca do objeto de estudo.

Numa data determ inada, foram apresentados os trabalhos na sala de aula e foi af que 

aconteceu o mais interessante: a descoberta da historia dos lugares pesquisados, muitas ate 

desconhecidas pelos alunos para surpresa deles. Fizemos uma discussao sobre o sign ificado e 

a importancia do patrimonio para a preserva9ao e divulga9ao da memoria historica local. O 

que permaneceu e o que mudou em cada lugar; o que amea9a esses lugares de memoria e o 

que podemos fazer para que eles nao percam seus la9os afetivos de identidade.
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Dessa forma, foi possivel constatar a importancia de trabalhar o real, o material, o 

concreto e o visfvel com o aluno. Dar a oportunidade para que ele se sinta agente ativo do 

processo historico, fazendo com que passe a conhecer a importancia da historia que nao se faz 

presente nos livros didaticos nem nos discursos oficiais, mas no cotidiano, nas r e u s e s  

diarias, no fazer  de cada um. Que para a construijao do conhecimento historico, se faz 

necessario um referencial e este pode estar presente no cotidiano das pessoas, no fazer  delas, 

necessitando apenas ser percebido por elas.
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Capltulo II -  A ampliagao das fontes no ensino de Historia

2.1 -  Memoria e fontes orais

Etimologicamente ‘recordar’ vem de re + cordis (cora?ao), significando literalmente, 

“trazer de novo ao cora9ao algo que, devido a a fao do tempo, tenha ficado esquecido em 

algum lugar da memoria” .

Um trabalho com memorias objetiva resgatar um passado, a partir das lembran9as de 

pessoas que viveram esse passado que na epoca era tempo vivido. Ele consiste no resultado de 

um encontro, no qual as experiencias de uma gera9ao anterior sao trazidas a lembran9a e 

repassadas para uma outra, dando assim continuidade ao curso da Historia que e de ambas; 

porque a historia de cada individuo traz em si mesma a memoria do grupo social ao qual 

pertence, pois “a  m em oria e um processo socia l dinam ico valendo-se de instrum entos 

socialm ente criados e com partilhados ainda que esteja  sem pre m oldada de diversas form as 

p elo m eio socia l... 5 Contudo, “o individuo so se exp lica  na vida com unitaria”. 5 6

E esse resgate das lembran9as de pessoas mais velhas passadas continuamente as 

gera9oes mais novas por meio de palavras e gestos, que liga os moradores de um lugar. O fato 

de entender que a historia de alguem mais velho e nossa propria historia desperta o sentimento 

de pertencer a determ inado lugar e a certa epoca, nos ajuda a aumentar a percep9ao de um 

passado que foi vivido e nao desapareceu com o passar do tempo.

A historia da memoria e longa e tern suas raizes nos poetas gregos, que, para 

imortalizar seus herois procuravam veneer a morte ou o esquecimento por meio de versos 

gravados na memoria. Protetora das artes e da historia, musa da poesia epica, Mnemosine era 

a deusa da memoria grega que concedia imortalidade aos mortais. Ela dava aos poetas o poder 

de voltar ao passado e de lembra-lo para a coletividade. O humano que tivesse registrado em 

obras a fisionomia, os gestos, os feitos e as palavras nunca seria esquecido pois, ao tomar-se 

memoravel, nao morreria jamais.

No contexto mitico, recordar sign ifica resgatar um momento originario e toma-lo 

etemo em contraposi9ao a nossa experiencia ordinaria do tempo como algo que passa, que

5MEIHY, Jose Carlos Sebe Bom. Manual de Historia Oral - 5" Edigao. Sao Paulo: Loyola, 2005, p. 79.

6 Idem.
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escoa e que se perde. A recordasao, como resgate do tempo, confere imortalidade aquilo que 

ordinariamente estaria perdido de modo irrecuperavel sem esta re-atualiza§ao. 7

Dessa forma, a memoria, em sua relacjao com a historia, constitui-se como uma forma 

de preserva?ao e reten9ao do tempo, salvando-o do esquecimento e da perda, sendo assim 

suporte de identidades individuals e coletivas. A historia pode ser identificada como alimento 

da memoria e, simultaneamente, a memoria pode ser tomada como uma das fontes de 

informa9ao para a constru9ao do saber historico. Nesse caso, a historia enquanto fertilizadora 

da memoria contribui para que a sociedade encontre, atraves da propria historia, subsidio para 

a constru9ao de identidade. 8

Outro aspecto importante a cerca da memoria, tanto individual como coletiva, e a sua 

rela9ao com os lugares. Como observa NEVES,

“Para recordar e se analisarem os processos historicos, e necessario 

ativar-se a construgao de signos que se constituem como elementos de 

reavivamento mental do passado. Os lugares de memoria, entao, 

podem ser considerados como esteios da identidade social, 

monumentos que tern por assim dizer, a fungao de evitar que o 

presente se transforme num processo continuo, desprendido do 

passado e descomprometido com o futuro”. 9

As memorias dos grupos tambem se referenciam nos espa90s em que habitant e nas 

rela9oes que constroem neles. Por isso, os lugares de vivencia tambem constituem importante 

referenda de lembran9as para os indivlduos visto que eles sao testemunhas de mudan9as 

importantes na vida e na memoria dos grupos.

A historiografia de um lugar tern rela9ao expressiva com  o contexto social em que foi 

produzida. Ao utilizarmos a memoria dos velhos e dos novos, dos acontecimentos passados e 

presentes, podemos proporcionar um encontro de ideias que abrirao caminhos para o 

questionamento de fatos e verdades ate entao adotadas como unicas. Nesse sentido deve-se 

considerar a memoria dessas pessoas como uma importante fonte na qual podemos obter 

conhecimentos ate entao desconhecidos e ignorados, mas que podem ser registrados atraves 

da oralidade.

Ouvir  e aprender com os mais velhos eram praticas comuns do passado. No entanto, a 

partir dos anos 50 , surge nos Estados Unidos o metodo da Historia Oral, assoc iado ao uso do

7 O lugar mitico da memoria, publicado na revista Morpheus, 2002.

8 NEVES, Lucilia de Almeida. Memoria, historia e sujeito: substratos da identidade. In: Historia Oral: revista da 

Associagao Brasileira de Historia Oral, N° 3, jun. 2000. Sao Paulo: ISNN -  GRANFEST Editora.

9 Idem, p.112.
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gravador, para conhecer as experiencias dos ex-combatentes de guerra, familiares e vitimas da 

Segunda Guerra atraves de relatos orais. No Brasil, a Historia Oral chega em 1973 quando foi 

criado o Centro de Pesquisa e Documenta9ao de Historia Contemporanea do Brasil, da 

Funda^ ao Getulio Vargas que buscava, atraves de relatos orais, pensar o Brasil daquele 

periodo. No entanto, somente nos anos 90  ela experimentou uma expansao mais 

sign ificativa .10 11

De acordo com CASTRO, o uso do metodo da Historia Oral tern sido um importante 

meio para dar voz as pessoas comuns. A utilizagao desse metodo propoe reunir e sistematizar 

imaginarios nao no intuito de reconstituir fatos passados e presentes como verdades 

historicas, mas como a tentativa de captar o que existe preservado na memoria da 

popula9ao.n

Os relatos orais nos proporcionam conhecer os costumes, os comportamentos e o 

cotidiano que serao trazidos ate n6s atraves da fala. Esta, transporta-nos a tempos e lugares de 

praticas e discursos que nos possibilitam a compreensao do individual e do coletivo.

De acordo com MONTENEGRO,

“A descoberta e a apropriagao da fala resultam num processo 

de interiorizagao e transformagao do imaginario popular que 

se reconhece, que se redesenha em um outro lugar da 

sociedade.” 12

Nesse sentido, THOMPSON tambem mostra a importancia que os relatos orais tern 

no sentido do uso da fala apontando ser um meio de “fa zer  com  que as p essoas com uns 

confiem  em  sua propria fa la ” l3. Dessa forma eles consistem em um meio de inser9ao 

social das pessoas menos privilegiadas, em especial, os idosos, guardioes da memoria 

social que tern suas experiencias desperdi9adas por falta de registros.

Ainda nesse contexto, THOMPSON argumenta que a historia oral

“Traz a historia para dentro da comunidade e extrai a 

historia de dentro dela. Ajuda aos menos privilegiados,

10 MEIHY, Jose Carlos Sebe Meihy., SANTOS, Andrea Paula, RIBEIRO, SUZANA L. S. Vozes da marcha 

pela terra. SSo Paulo, Loyola, 1998.

11 CASTRO, Hebe. Historia Social, In: Ciro Flamarion Cardoso / VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Dominios da 

Historia: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

12 MONTENEGRO, Antonio Torres. Historia Oral e Memoria: a cultura popular revisitada -  3’ Edi^ao. Sao 

Paulo: Contexto, 1994, p. 40.

13 THOMPSON, P. A voz do passado: historia oral. Traduqao de Lolio Lourengo de Oliveira. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 1992, p. 42.
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especialmente os idosos, a conquistar dignidade e confianga. 

Pode dar um sentimento de pertencer a determinado lugar e a 

determinada epoca”. 14

Contudo, nao podemos esperar que o relato de experiencias e conhecimentos traga 

consigo todos os fatos ocorridos e que desejamos obter, pois e comum que o sujeito fa?a 

uma sele<;ao dos fatos sign ificativos para ele e que o mesmo ju lgou  dignos de permanecer 

na memoria.

“Toda narrativa e sempre e inevitavelmente construgao, 

elaboragao e selegao de fatos e impressoes. Portanto, como 

discurso em eterna elaboragao, a narrativa para a historia oral 

e uma versao dos fatos e nao os fatos em si. Convem lembrar 

que, por mais parecidas que sejam as narrativas dos mesmos 

fatos, cada vez que sao reditas, carregam diferengas 

significativas” . 15

Nesse sentido, a narrativa, por ser uma constru<;ao baseada em referentes do passado, 

tendera a ter seus argumentos comuns, no entanto, sempre que surgem tern sua propria 

interpreta9ao, seu sentido proprio e por isso todos os fatos deverao ser considerados 

importantes uma vez que terao seu lugar na historia.

Durante seculos a historia que interessava aos historiadores era aquela que oferecia 

uma visao centrada nos grandes acontecimentos, nos grandes vultos, enquanto que o resto da 

humanidade era relegado a segundo piano da historia. Porem, a partir do seculo XIX com o 

advento da Nova Historia, as preocupa9oes dos estudiosos passaram a se voltar  para uma 

“Historia vista de baixo”, na qual foi inserida a visao das pessoas comuns, aquelas tratadas 

como anonimas pela historia oficial.

Em meio a essa preocupa9ao encontram-se BLOCH  e FEBVRE, precursores da 

oposi9ao a uma historiografia factualista, centrada nas ideias e decisoes de grandes homens e 

propunha uma historia-problema, interdisciplinar, com abertura para as demais ciencias 

humanas. Dessa forma o intenso intercambio com a An tropologia16 permitiu transformar 

mitos, rituais e imagens em fontes historicas.

Do ponto de vista de Cliford  GEERTZ, sob a in fluencia da Antropologia 

interpretativa, nao apenas as representa9oes, mas tambem as a9oes sao passiveis de serem

14Cf. Idem, p. 44.

15 MEIHY, Jose Carlos Sebe Bom. Manual de Historia Oral - 5a Edigao. Sao Paulo: Loyola, 2005, p. 56.

16 Esta ciencia, a partir de meados do seculo XIX, deu atengao a novos temas como familia, o modo de pensar, os 

mitos, o cotidiano, o privado e o individual.
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culturalmente interpretadas, o que determina um especial interesse do ponto de vista da 

analise social. 17

O conteiido e a estrutura da Historia Nova subvertem nao so o domlnio tradicional da 

historia, mas tambem o das novas ciencias humanas e inclusive, sem duvida, todo o campo de 

saber.

“Repensar os acontecimentos e as crises em fungao dos 

movimentos lentos e profundos da historia, interessar-se menos 

pelas individual idades de primeiro piano do que pelos grupos 

sociais que constituem a grande maioria dos atores menos 

exibidos, porem mais efetivos da historia, preferir a historia das 

realidades concretas -  materiais e mentais -  da vida cotidiana, 

dos fatos que se apossam das manchetes efemeras dos jornais, 

nao e apenas obrigar o historiador a olhar para o sociologo, o 

etnologo, o economista, o psicologo, etc., e tambem 

metamorfosear a memoria coletiva dos homens e obrigar o 

conjunto das ciencias sociais e dos saberes a situar-se em outra 

duraqao, conforme outra concepqao do mundo e de sua 

evolu^ao” . 18

Mais ainda:

“A historia nova ampliou o campo de documento historico. 

Ela substituiu a historia fundada essencialmente nos textos, 

no documento escrito, por uma historia baseada numa 

multiplicidade de documentos: escritos de todos os tipos, 

documentos figurados, produtos de escava?oes 

arqueologicas, documentos orais, etc. uma estatistica, uma 

curva de pre90S, uma fotografia, um filme, ou, para um 

passado mais distante, um polen fosssil, uma ferramenta, sao, 

para a historia nova, documentos de primeira ordem”. 19

Essa mudanga foi de grande importancia para a produgao do conhecimento historico 

visto que e no cotidiano que se concretizam os aspectos essenciais de uma sociedade e onde 

os indivlduos mostram suas decisoes relacionadas aos valores, aos padroes e aos conflitos 

vividos pelo grupo no qual estao inseridos. Dessa forma, nos voltam os para o cotidiano 

objetivando fazer  uma produgao voltada para aqueles a quern durante muito tempo “fo i 

destinado um p ap el secundario no dram a da historia. ” 20

17 GEERTZ, Clifford. “Uma descrigao densa : por uma teoria interpretativa da culturd\ In: A interpretagao das 

culturas. Rio de janeiro: Guanabara / kagan, 1989.

18 LE GOFF, Jacques. A historia nova / [sob nova direqao]; Roger Chartier, Jacques Revel: tradugao Eduardo 

Brandao -  4“ ed. -  Sao Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 15-16.

19 Idem, p. 28.

20 BURKE, Peter. A Escrita da Historia. Sao Paulo: Editora da UNESP, 1992, p. 12.
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Tambem como suporte da memoria e campo historico, podemos classificar  o 

Patrimonio historico arquitetonico. Este, quando utilizado como fonte historica, toma-se um 

importante e interessante meio de informa9ao, tendo em vista sua materialidade.

2.2 - A importancia do Patrimonio para o ensino de Historia

Patrimonio: Pater e Nomos. Sao vocabulos, a partir dos quais se compQe a palavra 

Patrimonio. Pater designa tanto o chefe da fam ilia de av6 s na esfera restrita, quanto o 

fundador, o criador ou os antepassados, no sentido social amplo. Nomos, termo que em grego 

e em latim sign ifica lei, costumes e valores ou entao o conto destinado a louvar os deuses ou 

celebrar certos acontecimentos. Dai a compreensao que o patrimonio toma para nos que e 

proporcionar nosso contato com as origens que fundaram o corpo social e a comunidade etica 

a qual pertencemos. Como resultado de uma dialetica entre o homem e seu meio, ele e 

constituido por tudo que nos liga ao passado.

De acordo com a Carta de Veneza21:

“Patrimonio historico sao bens culturais moveis e imoveis, e 

a expressao cultural de uma sociedade que se reflete numa 

diversidade de formas e maneiras. O folclore, a literatura, as 

festas e as tradi^oes regionais, assim como a construgao civil, 

quer publica ou privada, destinadas tanto ao trabalho quanto 

a moradia, de ricos ou de pobres, sao referenciais como 

expressoes culturais de um povo. As edi lica^oes do passado 

representam bens materiais na identidade cultural de uma 

localidade, de uma na?ao e revestem-se da fungao de 

‘monumento inseparavel da historia de que e testemunho e 

do momento que o situa’ ”.22

Assim , o monumento e inseparavel do meio no qual ele se situa e da historia da qual e 

testemunho. Reconhe-se entao, tanto o valor monumental dos grandes conjuntos 

arquitetonicos quanto o das obras modestas que com o tempo adquiriram uma significa9ao 

cultural e humana.

21 Documento aprovado em Veneza durante o II Congresso de Arquitetos e Tecnicos dos monumentos historicos 

e publicado pelo ICOMOS, em 1996.

22 CARTA DE VENEZA. Maio de 1964. Carta International sobre a Conserxagao e Restauragao dos 

Monumentos e Sitios. Tradupao: Suzanna Cruz Sampaio (ICOMOS / SP -  1989).
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Foto 1: Conjunto arquitetonico do Recife Antigo Foto 2: Casarao antigo da cidade de Equador

Objetos aparentemente banais trazem consigo uma infinidade de experiencias sociais 

que proporcionam o conhecimento de trajetorias de vidas e sua avalia9ao em diferentes 

momentos. Assim  com o lugares tidos com o indesejados, desprezi'veis, passiveis de 

discrimina5oes e nao legitimados com o patrimonios, tambem trazem consigo uma memoria. 

Memoria das r e d o e s  sociais de seus habitantes que embora colocados a margem da 

sociedade, tambem tenham suas identidades construidas nesses lugares.

Dessa forma, de acordo com Marcos Silva23, o patrimonio nao deve se resumir apenas 

ao classificado como belo, com o monumento que abriga um memorial sign ificativo apenas 

para um pequeno grupo, mas sim, aos lugares e/ ou objetos que abrigam as multiplas 

significa9oes sociais, que abrangem as diferentes identidades, ampliando assim a no9ao de 

patrimonio e dando a oportunidade para que este seja de todos. Nesse sentido, para o ensino 

de historia, eles sao considerados elementos acesslveis aos alunos, que fazem  parte do seu 

cotidiano e que vSo passar a ser valorizados por eles a partir do momento que forem 

trabalhados com o fontes para a produ9ao do conhecimento historico.

O patrimonio historico vai alem da sua face arquitetonica abrangendo os campos 

artisticos (musicas, pinturas, esculturas, etc.), os objetos cotidianos e materiais de diferentes 

arquivos, acervos bibliograficos, falas e praticas de m ultiplos agentes sociais. Por isso o 

patrimonio historico e tratado tambem com o Patrimonio Cultural de uma na9ao ou de um 

povo. Independente do povo ao qual nos referimos, todos tern uma cultura que e construida 

nas rela9oes sociais, no cotidiano, no saber fazer  de cada um e o resultado de tudo isso se 

encontra armazenado na memoria de velhos moradores, da arquitetura, da r ica diversidade 

cultural contida em um determinado espa90. Por isso, se faz necessario a preserva9ao desse 

patrimonio tanto em sua materialidade com o em sua fun9ao social, procurando garantir o

23 SILVA, Marcos A. da. Historia: o prazer de ensino e pesquisa / Sao Paulo: Brasiliense, 2003.



21

acesso a beleza, mas tambem preservando sua memoria social e possibilitando o acesso de 

varias camadas sociais a essa memoria.

Partindo do conhecimento do que e Patrimonio e do que e importante preservar, toma- 

se necessario criar meios de refletir  sobre sua preserva^ ao como uma forma de manter viva  a 

memoria dos nossos antepassados. Nesse sentido, a educa9ao pode dar uma sign ificativa 

contribuit^ ao tendo em vista que esta trabalha diretamente com a forma9ao de consciencia do 

cidadao.

Nao podemos ignorar o fato de que a educa9ao acontece tanto nos espa90s formais 

(escolas, museus, bibliotecas) como fora deles (movimentos sociais, cotidiano de 

sobrevivencia). Para Marcos Silva, “isso sign ifica articular patrimonio historico e educa9ao 

em nome de entender e garantir diversas identidades sociais, com diferentes vozes definindo 

as historicidades e estudando os patrimonios ampliados para a condi9ao de virtual idades 

assumidas pelos seres humanos rumo a novas in ve r s e s  da realidade” .24

O trabalho com a historia do patrimonio local pode conduzir a inser9ao do aluno na 

comunidade da qual ele faz parte redescobrindo seu proprio meio e produzindo a identifica9ao 

de si mesmo, levando-o a compreender como se desenvolve e se constitui a sua historicidade.

Portanto, o ensino de historia e um importante mediador na produ9ao desse 

conhecimento ja  que e oficio da historia investigar, reconstituir fatos, trazer a memoria a tona 

possibilitando aos povos o conhecimento da sua propria historicidade.

2.3 -  A fotografia como testemunho imagetico

Ainda na produ9ao de fontes, tendo como suporte o metodo oral, podemos utilizar 

acervos fotograficos dos depoentes e outros arquivados contidos em orgaos publicos. De 

acordo com CARDOSO, a fotografia constitui uma leitura nao-verbal que varia de acordo 

com sua epoca e com quern faz a leitura. A partir do momento em que e tirada ja  sofre 

influencia da visao de mundo em seus aspectos sociais, culturais e politicos que deverao ser 

considerados pelo historiador/ pesquisador. 25

Ela tambem representa a marca cultural de uma epoca nao so pelo passado ao qual nos 

remete, mas pelo passado que traz a tona. Nesse sentido, ela deixa de ser apenas uma imagem

24 SILVA, Marcos A. da. Historia: o prazer de ensino e pesquisa / Sao Paulo: Brasiliense, 2003, p. 54.

25 CARDOSO, Ciro Flamarion / VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Dominios da Historia: ensaios de teoria e 

metodologia. Rio de Janeiro. Ed. CAMPUS, 1997.
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e torna-se uma mensagem atraves da qual podemos construir uma nova versao dos fatos. A 

partir de entao ela toma-se tanto um documento quanto um monumento.

Como documento, revela aspectos da vida material: as formas de trabalho, a 

arquitetura, as r e d o e s  sociais... Toma-se uma forma de comunica9ao entre passado e 

presente. Como monumento, ela aparece como agente de criagao da memoria onde e 

priorizado certo momento para ser legitimado ou preservado.

Para BORGES, as imagens nos revelam as maneiras de sentir e pensar de um grupo 

social, e nos mostra como a memoria coletiva vai sendo construida, criando la90S de 

pertencimento mutuo e unindo os membros de uma mesma coletividade. Como cita a referida 

autora:

“A imagem fotografica funciona, na realidade, como um 

espelho cultural, que tanto informa como constroi 

interpretafoes sobre os objetos e sujeitos fotografados. Dentre a 

multiplicidade de usos e fungoes a ela atribuida, ha que se 

ressaltar seu poder de celebrar e difundir a memoria coletiva de 

grupos sociais e sua capacidade de definir perfis socioculturais 

(...) nao apenas constitui uma representagao do real, como 

tambem integra um sistema simbolico pautado por codigos 

oriundos da cultura que os produz” . 26

Uma vez ordenadas, as imagens assumem o papel de mensagens, cuja missao e 

estabelecer um dialogo entre elas e o pesquisador. Nesse sentido, sendo a fotografia uma 

mensagem, ela e composta por um sistema de signos nao-verbais que deverao ser analisados 

de forma interpretativa pelo historiador para a constru9ao do conhecimento historico.

Dessa forma, elas devem ser lidas pelo pesquisador levando em considera9ao o lugar 

social onde foram produzidas, a epoca e a conjuntura nao menosprezando os tra90s culturais 

da epoca de sua produ9ao e evitando classifica-los como “exoticos ou fora de lugar” 

considerando que uma dada imagem, e uma representa9ao do mundo que varia de acordo com 

os codigos culturais de quern a produz.

Portanto, em nosso trabalho elas implicam numa fonte que e classificada como lugar 

de memoria e serao interpretadas de acordo com os fundamentos supracitados.

26 BORGES, Maria Eliza Linhares. Historia & Fotografia -  2a ed. -  Belo Horizonte: Autentica, 2005, p.92, 93.
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2.4 - A Historia alem dos muros da escola

O ensino de Historia, se for levado em considerapao que seu objetivo maior e a 

formapao de cidadaos, deve ser dinamico e participativo. Esta e uma ideia de ensino 

comprometida com a constru<;ao de uma na9ao democratica.

A interdisciplinaridade associada a renova^ ao dos curriculos, propoe “urn novo olhar 

sobre o conhecimento” . Nesse sentido destaca-se a necessidade de se relacionar os saberes 

adquiridos no espa90 escolar com os saberes adquiridos no cotidiano, o que permitiria aos 

alunos interpretar “sua a9ao na sociedade”. Sendo assim, o aprendizado da Historia para o 

jovem  seria uma importante ponte entre o seu mundo pessoal e o mundo exterior.

Para tanto, se faz necessario aos professores proporcionar a seus alunos uma 

metodologia de ensino que os envolva de forma dinam ica e participativa como propoe Marcos 

Ribeiro:

“Aulas cidadas (...) que os tomem agentes de seu conhecimento, 

reconhecedores de sua dimensao de sujeitos historicos, e que sejam 

espapo privilegiado para a reflexao e reinvenpao da sociedade” . 27

Nesse sentido, o trabalho com historias de vida e com a historia local, toma-se um 

importante meio de conscientiza9ao de que todos tern uma historia e investiga-la e conta-la e 

necessario para a constru9ao da cidadania.

Coleta de documentos de familias, visita ao patrimonio arquitetonico local, festas 

populares, trabalho com imagens fotograficas e coleta de evidencias orais, constituem 

importantes meios de motiva9ao pedagogica para aquisi9ao do conhecimento historico.

Segundo CABRIN1, a historia que exclu i a realidade do aluno ou qualquer tipo de 

historia por ele vivida impossibilita-o de interrogar sua propria historicidade. O contato com a 

realidade, proporcionara ao aluno uma melhor compreensao dos fatos ocorridos em sua 

sociedade tomando-o capaz de estabelecer r e d o e s  com outras realidades historicas de outras 

sociedades.28 Para tanto, nada mais viavel para a constnujao do conhecimento historico do que 

a historia do lugar em que vivemos. Dessa forma, o aluno tera a possibilidade de participar da 

produ9ao desse conhecimento de forma ativa e sentir-se agente construtor da historia, visto 

que, o objetivo principal do processo de ensino hoje, segundo os Parametros Curriculares

27 RIBEIRO, Marcos Venicio Toledo In: Revista Nossa Historia - Setembro / 2004, p.81-82.

28 CABRINI, Conceipao. O ensino de Historia: uma revisao urgente -  5“ed. -  Sao Paulo: Brasiliense, 1994.
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Nacionais, e a form asao de cidadaos dotados de visao critica da realidade para o exercicio da 

cidadania. 29 30

fora dos muros da escola existem pessoas vivas, ativas, 

que, conscientes ou nao constroem predios, criam estrategias 

de sobrevivencia, estilos de vida, fazem historia... os alunos 

tern uma sensibilidade resultante de suas vivencias, o que e 

tambem uma forma de conhecer (...) A nos professores cabe 

explorar os instrumentos a servipo da aprendizagem no 

intuito de transformar informapao em conhecimento” .

O trabalho com diferentes fontes proporciona ao aluno um intercambio de ideias 

sugerindo a analise e interpreta9ao de diferentes linguagens o que sugere o debate a cerca de 

explica?oes diferentes para um mesmo acontecimento. Tambem e posst'vel incentivar o 

questionamento na constru?ao de r e d o e s  entre o presente e o passado no estudo das 

representa9oes. A atividade de intera9ao do aluno com o meio lhes permite interpretar a 

realidade e construir significados, permite tambem construir novas possibilidades de a9&o e de 

conhecimento.

O conhecimento, portanto e resultado de um com plexo processo de constru9ao, 

modifica9ao e reorganiza9ao utilizado pelos alunos para assimilar e interpretar os conteudos 

escolares. O que o aluno pode aprender em determinado momento da escolaridade depende 

das possibilidades delineadas pelas formas de pensamento de que dispoe naquela fase de 

desenvolvim ento, dos conhecimentos que ja  construiu anteriormente e do ensino que recebe. 

Isto e, a a9ao pedagogica deve se ajustar ao que os alunos conseguem realizar em cada 

momento de sua aprendizagem, para se constituir em verdadeira a9ao educativa.

29 BRASIL, Secretaria de Educa^o Fundamental. Parametros Curriculares Nacionais'. Historia -  Brasilia: 

MEC/SEF, 1998.

30 Wanderley Quedo. Revista Nossa Historia -  Outubro / 2004,p. 86-88 .



25

CAPhTULO III -  Memorias e historias que o povo conta... E ouve.

“O hom em  que ja  v iveu sua vida, ao lem brar o passado, nao esta descansando p or um 

instante das lides cotidianas, nao esta se entregando fugitivam ente as delicias do sonho: ele 

esta se ocupando conscientem ente e atentam ente do proprio passado, da substancia m esm a

da vida 

Eclea Bosi

Segundo Camara Cascudo, dois povos habitavam o Estado do Rio Grande do Norte 

quando da chegada dos portugueses a esse territorio. Os Tu p i, representados pelas tribos dos 

Potiguar, que ocupavam parte do litoral da Paraiba e todo territorio do Rio Grande do Norte e 

os Guaraira, Pregoa e J undia que encontravam-se na parte mais interiorizada da costa. No 

interior, predominavam os Tapuio, tambem chamados de Cariri, divididos nas tribos dos 

Panati, Caico, Peba e Tarairiu que habitavam o Serido.31 (Ver foto 3) Esses l'ndios resistiram 

a invasao do seu territorio, dos seus rios, florestas e de toda sua paisagem de ca?a, pesca e de 

sobrevivencia ocupada pelos colon izadores. 32

Com  a chegada dos portugueses no seculo XVI, e depois devido as guerras e doen?as, 

se in icia o processo de desaparecimento desses povos indigenas. Uma dessas guerras, que 

durou de 1687 a 1697, foi a chamada Guerra dos Barbaras, onde muitos l'ndios foram 

derrotados e dizimados e os que sobreviveram foram privados de sua liberdade, sua religiao e 

seus costumes, passando a viver  em aldeamentos sob a prote9ao de padres, vindo a perder 

suas terras e sua identidade.

Contudo, a explora<;ao inicial desse territorio induzia a cria9ao de pequenos nucleos 

populacionais, postos de apoio e de defesas para as atividades de explora9ao do pau-brasil, 

atividade predominante na colon ia na primeira metade do seculo XVI. No entanto, o 

povoamento do Estado so acontece de fato com a cultura da cana-de-a9ucar nos vales umidos 

do Cunhau, do Potengi e do Ceara - Mirim localizados em uma parte do litoral. Outra frente 

de ocupa9ao do Estado foi a cria9ao de gado que chega a penetrar no Sertao, implantando as 

primeiras fazendas de gado.

31 FELIPE, Jose Lacerda Alves. Economia do Rio Grande do Norte: estudo geo-historico e economico -  Joao 

Pessoa: Editora Grafest, 2002.

32 CASCUDO, Camara. Histdria do Rio Grande do Norte. Ministerio da educapao e cultura. Rio de janeiro.

1995.
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Foto 3: Arte Rupestre no sitio Letreiro, municipio de Equador

O “Letreiro” como e conhecido. encontra-se situado entre os Sitios Favela e Boa Vista a 20 km da sede 

do Municipio de Equador. Recebeu esse nome devido a Arte Rupestre encontrada em grandes pedras nas 

margens de uma galeria de aguas permanentes.

As marcas primitivas nao receberam ainda uma atenpao especial para estudos de sua data^ao, mas pelos 

seus tragos se tratam de vestigios deixados por tribos indigenas que habitaram a regiao do Serido nos primordios 

de seu povoamento.

Devido a semelhanqa com outras marcas encontradas em regioes proximas -  desenhos feitos em forma 

de cunha - 6 possivel acreditar que os povos que habitaram essa regiao apresentassem as mesmas caracteristicas 

culturais. O sitio € um testemunho da existencia de tribos nativas na regiao, provavelmente os Cariris que 

habitavam o interior do Estado.

E um lugar visitado por professores e alunos do municipio e de todo estado. Ele faz parte de uma 

propriedade privada, mas o proprietario tern consciencia de sua importancia para a preservagao das raizes 

historicas da comunidade e zela por sua preserva<;ao enquanto lugar de memoria.

Pesquisa realizadapelos alunos da 6°serie Darcio Lima de Andrade, Jose Junior do N. Araujo, Jacob de

Vasconcelos Andrade e Jose Wilson do N. Araujo.
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As primeiras fazendas de criatorios sao implantadas no sertao no im'cio do seculo 

XVIII, nas localidades onde havia a presenga de rios, riachos, agudes naturais, lagos e pogos 

que se formavam entre os rios intermitentes do semi-arido nordestino. Como suplemento da 

atividade criatoria, desenvolve-se tambem a cotonicultura, que, motivada pela Revolugao 

Industrial Inglesa, tambem se reproduz no interior da grande propriedade do pecuarista.

Contudo, e a pecuaria a atividade economica que exerce um papel fundamental na 

ocupagao e povoamento do sertao e de terras do agreste norte-riograndense.

Localizado no Sertao do Rio Grande do Norte e mais precisamente na Microrregiao do 

Serido Oriental que se encontra na Mesorregiao Central Potiguar, o municipio de Equador 

tern seu in icio no m icleo de Equador, primitivamente denominado de Sao Sebastiao e 

Periquito. Estes foram os nomes recebidos por ele quando de seus primordios. Este primeiro 

fora dado pelo fazendeiro SiiMo Gomes, “o homem rico da regiao”, em cumprimento a uma 

promessa feita ao santo. lsso aconteceu na segunda metade do seculo XIX, por volta do ano 

de 1856 quando, em toda regiao, surgiu uma terrivel doenga denominada “colera” 33 que, 

considerada incuravel, levava o individuo a obito em 24 horas, como relata o Sr. Silva Ramos 

sobre as conseqiiencias da doenga:

“Morreu muita gente, alguns ate foram enterrados vivos. A pessoa 

tinha um ataque parecido com epilepsia e alguns so tornavam apos 24 

horas e os que passavam de 24horas eram enterrados vivos. Naquele 

tempo nao havia postos de saude e hospital so tinha em Natal a 277 

km daqui.”. 34

Simao Gomes da Silva, temendo ser atingido pela doenga, fez um voto a Sao Sebastiao 

que se ele o livrasse da colera juntamente com seus familiares, lhes doaria um terreno, 

edificaria uma capela e colocaria uma imagem de Sao Sebastiao, como conta o Sr. Silva 

Ramos:

“Ele morava na fazenda Caraga35 (ver foto 4) quando apareceu a 

colera, uma doenga que estava matando o povo. Entao ele fez uma 

promessa que se ninguem de sua familia morresse construia uma 

igreja.” 36

33 Doenga infecciosa aguda, contagiosa, que pode manifestar-se sob forma epidemica, caracterizada, em sua 

apresentagao classica, por diarreia abundante, prostragao e caibras; colera-morbo, mordexim. FERREIRA, 

Aurelio Buarque de Holanda. Dicionario Basico da Lingua Portuguesa -  Aurelio -  1“ edigao. Editora Nova 

Fronteira, p. 160.

34 O Sr.Silva Ramos participou da pesquisa contribuindo na coleta de evidencia oral. O mesmo nasceu em 

02.09.1933 no Sitio Quintos, municipio de Parelhas. Veio morar em Equador no ano de 1959 onde se casou e 

reside ate hoje. Ele e um apreciador fervoroso da historia local.

35 A fazenda Caraga situa-se a 5 km da sede do referido municipio.

36 Silva Ramos, colaborador da pesquisa.
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A tem'vel doen?a nao atingiu Simao Gomes e nem seus familiares. Assim sendo, a

promessa foi cumprida.

“Em 1856 ele marcou o local da igreja. Ele doou 220m2 de terra, nas 

proximidades do P090  da craubeira37 (ver foto 5), onde seu gado 

bebia. Fez a casa onde hoje mora Dona Marieta (ver foto 6), que foi a 

primeira casa de Equador, para os homens que trabalhavam na 

construQao da igreja ter onde dormir... construiu a igreja e o cruzeiro. 

Entao mandou comprar a imagem de Sao Sebastiao e colocou na 

igreja” 38

No mesmo ano em que foi construida a capela, foi tambem celebrada a primeira missa 

pelo Padre Manoel da Palma de Jardim do Serido cujo povoado fazia parte da Intendencia 

desse municipio. (Ver fotos 7 e 8).

Nas proximidades da capela come^ aram a surgir pequenas casas que com o passar do 

tempo deram origem ao povoado de Sao Sebastiao. Este foi seu primeiro nome em 

decorrencia da capela e da origem desta.

Passados os anos, o povoado de Sao Sebastiao e elevado a categoria de Distrito, 

passando a pertencer ao m unicipio de jardim  do Serido onde recebeu o nome de Periquito 

devido as imensas revoadas de passaros existentes na localidade.

Em 1917, recebe o nome de Equador pelo presidente da Intendencia de Jardim do 

Serido, Dr. Heraclito Pires.

“Essa denomina^ao se deve a localizapao geografica do municipio. 

Este se localiza na fronteira com a Paraiba tendo como limite um 

divisor de aguas. As aguas que caem das precipitapoes chegam a 

divisa e equao, ou seja, se distribuem parte para o Rio Grande do 

Norte e parte para a Paraiba. Dai se falar em equa^ao das aguas e, 

conseqiientemente, em Equador.” 39

Atraves do Decreto N°. 603 de 31 de outubro de 1938, Equador passa a ser Distrito da 

cidade de Parelhas, esta ja  emancipada, tendo com o representantes em sua Camara Municipal 

os vereadores Jose Batista de Oliveira (seu Dede) e J ose Marcelino de Oliveira.

37 Arvore de grande porte que se encontra na Rua do Estado, no municipio citado.

38 Silva Ramos, colaborador da pesquisa.
39

Maria Zelia Batista Guedes: “Aspectos gerais do municipio de Equador -  FEN" Abril de 1981.
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Foto 4: Casa que pertenceu a Simao Gomes situada na fazenda Carav'a

A casa que pertenceu ao Sr. Simao Gomes da Silva, segundo relatos, fundador da cidade de 

Equador, fica situada na fazenda Cara^a a 5 km da sede do municipio. Ela ainda apresenta sua forma antiga, 

tanto em sua parte interna como externa. Hoje pertence ao Sr. Antonio Leopoldino da Nobrega.

Foto 5: Craubeira, arvore que fazia sombra a um poqo que abastecia os animais.
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O pogo da craubeira, posteriormente transformado em um agude, tambem e recordado por 

antigos moradores como um lugar de lazer, pois quando chovia o agude, conhecido como “Agude do 

Estado”, situado dentro da cidade, transformava-se em uma “verdadeira praia”, segundo o Sr. 

Valdomiro40. Alem disso, sua agua tambem era utilizada pelas lavadeiras de ganho que tinham enormes 

batedores de roupas ao seu redor. Tais como a Sra. Marieta, que 6 uma das mais antigas lavadeiras.

Foto 6: A primeira casa construida na cidade hoje pertencente a Sra. Marieta

Esta casa foi construida por volta de 1856 e ainda apresenta a mesma estrutura de sua formagSo mesmo 

tendo passado por pequenas reformas. Hoje ela 6 de propriedade da Sra. Marieta.

Pesquisa realizada pelos alunos da 5 aserie Francisco Grangeiro DinizNeto, Luciano Alves da Silva, 
Samara Cintia de Souza Santos, Johanna Alves de Souza e Emerson Souza dos Santos.

40 O Sr. Valdomiro Bulcdo da silva e colaborador da pesquisa e contribuiu com a coleta de evidencias. Nascido 

aos 22.10.1933, solteiro, e natural do municipio embora tenha passado a maior parte da sua vida fora. Contudo, 

visitava seus familiares constantemente e participava ativamente dos eventos sociais da cidade promovendo 

festas de grande repercussao no municipio.
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Fotos 7: Capela de Sao Sebastiao.

A Capela de Sdo Sebastiao como assim 6 denominada pelos fieis, esta localizada na Rua Simao Gomes. 

Ela foi construida na segunda metade do seculo XIX por volta de 1856 pelo fazendeiro Simdo Gomes da Silva 

em cumprimento de uma promessa feita ao referido santo.

O Sr. Siniiio Gomes, temendo que sua familia fosse atingida pela doenga, fez uma promessa a S3o 

Sebastiao para que seus familiares n3o fossem atingidos pela doenga. Tendo desaparecido a epidemia e seus 

familiares ndo sendo atingidos. Simao Gomes doou 220m2 de terras nas proximidades do pogo craubeira onde foi 

construida uma capela e colocada a imagem de S3o Sebastiao.

Quando foi construida, era uma pequena capela, mas com o passar do tempo a populagdo foi 

ampliando-a atravds de doagbes dos fieis moradores ate chegar a estrutura atual.

Nela foi celebrada a la missa no municipio pelo Padre Manoel da Palma (Pe. Neco) de Jardim do

Serido.

Sua parte interna e constituida por tres altares sendo que o principal e onde fica a imagem do padroeiro. 

Nele tambern esta S3o Jose e Nossa Senhora Aparecida. Nos outros dois altares que ficam na parte central da 

igreja estao as imagens de Nossa Senhora de Fatima e o Sagrado CoragSo de Jesus. Apesar ter um espago 

bastante limitado, tambern tern em sua parte interna duas fileiras de bancos que s3o utilizados pelos fieis para 

assistirem aos rituais sagrados e comporta cerca de 70 pessoas.

Na parte externa dela e mais precisamente a seu lado direito, esta o pequeno altar com a imagem de 

Santa Edwirgens que foi colocada por uma fiel na decada de 80 em cumprimento a uma promessa. Na sua frente 

encontra-se o cruzeiro que foi construido na mesma epoca da capela. Sua arquitetura assemelha-se as 

construgbes romanas tanto em sua parte interna como externa.
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Antes da construgdo da Igreja Matriz (ver foto 9 ) era onde se celebravam missas e missoes, por sinal 

foi nela onde Frei Damido celebrou as Santas missSes por duas vezes em que esteve na cidade, casamentos ( um 

dos nossos depoentes recorda com satisfagdo seu casamento “casei no ano de 1957 no dia 24 de novembro as 

4hs da tarde na capelinha de Sdo Sebastido”).

Hoje ela e o lugar destinado a celebraQao de missas pela memoria dos falecidos e onde se celebram os 

rituais de recomenda<;do de corpos antes de serem sepultados. Na realizagdo desses rituais a comunidade mostra 

sua solidariedade as famflias participando dos rituais e compartilhando com o momento. E uma celebragdo 

tradicional que jd faz parte da cultura local e e passado de geragdo em geragdo.

A capela e o predio mais antigo da cidade. Ela ja  passou por diversas reformas apos sua construQlo 

devido d necessidade de preservar sua arquitetura e, consequentemente, sua memoria, pois esta constitui tambem 

a memoria da historia local.

Foto 8: Imagem de Sao SebastiSo, padroeiro da cidade.

Esta imagem foi colocada na capela no ano de 1856 pelo fundador da cidade, segundo relatos. A 

mesma ndo sofreu nenhuma danificagdo e sua estrutura original ainda se mantem.
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Pesquisa rea lizadapelos alunos da 6 aserie: Aurileide Pereira dos Santos, Vitdria M aria de Lima, 

Elizandra Lima dos Santos, Fernanda de A lmeida O liveira e Jessica dos Santos Araujo

Foto 9: Igreja Matriz de S2o ScbastiSo

A Igreja Matriz de S2o Sebastido foi construida por volta da decada de 1920, segundo um registro 

datado em uma das madeiras do teto da matriz. No entanto n3o ha oficialmente um registro que comprove esta 

data como sendo da conclusao da obra.

Ela possui um uma irea construida de 13,45 m. De frente e 2,80 nas laterais somando um total de 400m2 

de area construida. Localizada no Bairro Dinarte Mariz 6 visivel a quase toda a comunidade. Na parte interna da 

Igreja encontra-se um altar onde estdo as imagens de Nossa Senhora da Conceig2o, de S2o Jose e do padroeiro 

S2o Sebastido. Nas laterais ha ainda as imagens do Sagrado CoragSo de Jesus, Santa Rita de Cassia, nossa 

Senhora do Pcrpetuo Socorro, entre outras. A arquitetura interna 6 composta por pilares com estrutura 

pontiaguda rodeando toda a matriz.

Semanalmente a Igreja e destinada a celebragbes, tergos, missas, louvores entre outros que fazem parte 

da programagao paroquial. E um lugar de encontro de familias e harmonia entre as pessoas. Constitui um lugar 

privilegiado por receber grande quantidade de pessoas semanalmente e por ser um centra de pregagSo da fe e de 

grande importancia para criangas e adolescentes que terao a oportunidade de crescer na tradigSo culturalmente 

seguida e transmitida pelos seus pais.

Pesquisa realizada pe lo s alunos da 6 aserie Lucrecia Severiano Alves, M aria das Vitdrias O Lima, 

Jositania da S. Pereira, Anaildo O liveira de Souza e Alexandre dos S. Calixto.



34

Em 1° de janeiro de 1939, o referido Distrito passa a Vila  tendo como Sub-Prefeito o 

Sr. J acob Alves de Azevedo, prefeito da cidade de Parelhas. Nesse perlodo e construldo o 

mercado publico onde vao passar a acontecer as feiras e as grandes festas.

Contudo, e no ano de 1962 que este municfpio come?a a ganhar sua independencia. 

Atraves da Lei n°. 2.799 de 11 de maio de 1962, o Govemador do Estado do Rio Grande do 

Norte Dr. Alu lzio Alves, desmembrou o municlpio de Equador do municlpio de Parelhas e no 

ano seguinte, mais precisamente em 17 de mar?o de 1963, o referido municlpio conquista sua 

Emancipa9ao Polltica, tendo como primeiro prefeito, nomeado pelo govemador do Estado, o 

Sr. Jose da Costa Cim e Filho da cidade de Parelhas.

No entanto, nesse momento ainda nao se pode falar em independencia polltica, pois a 

cidade teve um prefeito que nao foi escolh ido pelos moradores do municlpio. Apenas no ano 

seguinte e que realmente este se tomou independente e o povo teve a oportunidade de exercer 

sua cidadania, escolhendo um representante para o govemo local, o Sr. Jose Marcelino de 

Oliveira que, segundo relatos, foi digno do cargo que exerceu.

A partir dal a polltica tambem passou a fazer parte da vida dos equadoenses mais de

perto. Os partidos politicos com seus “chefes” direcionam as a9oes do municlpio e nesse

momento o povo, nao so de Equador, mas do Brasil, aspira pela Democracia. Ela chega, mas

nao se concretiza totalmente porque ainda nao se via partido politico, o voto era direcionado

pelo chefe politico do lugar. Os primeiros partidos a se formarem foram UDN, ARENA,

MDB e PSD, depois vieram PMDB e PDS que foram seguidos dos existentes hoje. Sobre as

elei9oes, o Sr. Ch ico Fumeiro argumenta que,

“Eram muito diferentes de hoje, mais calmas, nao existia a 

compra de votos e as familias tinham mais compromisso com 

os candidatos. Por maior que fosse a familia, todos 

acompanhavam um so partido. As pessoas votavam pela 

amizade ou pelos servi^os prestados”. 41

Na verdade nSo se via partido politico mesmo o que se levava em considera9ao eram 

as amizades, os favores e os servi9os prestados que, como o municlpio estava em sua fase 

embrionaria, muito tinha para ser feito e come9 0 u realmente a se realizar as obras que a 

cidade precisava. Talvez essa forma como os eleitores se comportavam em rela9ao a seus 

representantes politicos da epoca, fosse uma forma de reconhecimento do trabalho prestado 

por eles.

41 O Sr. Francisco Sabino de Oliveira e colaborador da pesquisa. Nasceu aos 06.05.1927 na cidade de Taperoa -  

PB e veio para o municlpio de Equador em 1953. Era comerciante e em 1976 foi prefeito da cidade exercendo 

essa fungao por duas vezes.
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Contudo, a partir de sua em ancipate), o m unicipio com e9a a caminhar sozinho. 

Mesm o com muitas dificuldades, as coisas necessarias para a sobrevivencia da popula9 ao 

com e9aram a chegar. Agua, eletricidade, servi9 0 s de com unica9ao, educa9ao, lazer... (Ver 

fotos 10 e 11 das principals ruas da cidade, nas decadas de 70 e 80)

“As coisas eram  m uito d ificeis”. Essa expressao permeia a memoria dos mais antigos. 

E eram mesmo! A agua so era encontrada a 03 km da cidade, no P0 9 0  Ca i9ara e era trazida 

pelos moradores no lombo dos animais ou em galoes. Os servi9 0 s de comunica9ao eram feitos 

atraves da cidade de Parelhas com o relata a Sra. Cleon ice e 0  Sr. Silva:

“Os meios de comunicag&o eram precarios. Tinha uma 

pessoa contratada por Parelhas para deixar as cartas todos os 

dias. Tambem existia urn aparelho chamado sonofone42 43 que 

funcionava como um telefone atraves de um fio para 

Parelhas que ainda funcionou durante 24 anos... televisao, so 

na casa do Sr. Jose Marcelino que foi quern primeiro

adquiriu e quando chegava a noite ficava cheio de gente 
• • • 43

assistindo jomal e novelas”.

“O sonofone era um fio de arame grosso que se estendia 

daqui ate Parelhas. Tinha uma pessoa para fazer e receber 

ligagoes”. 44

A energia eletr ica era a motor m ovido a carvao. Acendia as 18 horas e era desligada as 

22hs. Apenas quando havia festa e que se estendia ate mais tarde um pouco. Apenas em 1968 

chegou a COSERN, Companhia de Energia do Rio Grande do Norte, que trouxe energia 

eletrica para a cidade e para muitas residencias que ate entao nao tinham.

Mais tarde, mais precisamente na decada de 80, ainda contribuindo para a melhoria de 

vida da popula9ao, chega a agua. A princlpio sao construldos reservatorios conhecidos por 

chafariz de onde as pessoas abasteciam suas casas e aos poucos vao sendo feitos os canais de 

abastecimento para elas. O m unicipio nao sofre tanto com a falta de agua devido a existencia 

de reservas naturais de aguas permanentes.

42 O sonofone era um meio de comunicagao que foi implantado no municipio atraves dos correios e telegrafos no 

ano de 1942. Os fios que conduziam a linha vinham da cidade de Parelhas.

43 D.CIeonice e moradora do municipio de Equador e participou da pesquisa contribuindo na coleta de evidencia 

oral. Nascida aos 05.12.1931, na comunidade denominada Cobigado municipio de Parelhas, comegou a 

freqiientar a “vila de Equador” no ano de 1950. Em 1952, casou-se e veio morar nesta localidade.
44 Silva Ramos, colaborador da pesquisa.
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Foto 10: Paisagem antiga da Rua Getulio Vargas nas decadas de 60 a 80.

Esta rua fica localizada no centro da cidade onde hoje predomina o comercio. Quase ndo ha

residencias, pois estas cederam lugar a lojas e mercadinhos.

Foto 11: Paisagem antiga da Rua Jose Francisco.

Esta rua fica localizada no centro da cidade. Hoje e composta por restaurantes, bares, o mercado 

publico, que ainda desempenha importante fungao no comercio local e diversas residencias em suas 

extremidades.



37

Nao havia estradas. Quando morria uma pessoa na zona rural era uma dificuldade 

traze-la para sepultar. Era trazida em uma rede. Um marco desse acontecimento e o J uazeiro 

das Almas, situado na entrada do sftio J acu. Contam os mais antigos que recebeu esse nome 

por ter sido o local onde se colocavam  os defuntos que vinham do referido sftio. Nele, 

retirava-se o corpo da rede que o trazia e colocava-se no caixao publico que servia para o 

transporte de todos os defuntos ate o cemiterio publico da cidade. (Ver foto 12).

Tambem nao havia medicos, como cita D. Cleon ice:

“Seu Dede Batista45 era nosso doutor. Consultava, passava 

remedios, aplicava injegao e encanava brapos e pemas com o 

auxilio de caixao de charutos. Em sua residencia tinha uma 

pequena farmacia apenas com remedios basicos, mas que 

dava para atender sua clientela. Alem do ser humano ele 

tambem atendia os animais. Quando nao dava para ir a pe ia 

em seu burrinho, mas nao deixava de atender nem botava 

dificuldade... tinha um Sr. por nome Pontual que receitava 

remedios do mato como se falava: casca de jatoba, aroeira, 

marmeleiro, mastruz, juazeiro, cumaru, etc.”

Dessa forma, podemos perceber a tradicional medicina popular atraves do uso de ervas 

medicinais e de curas populares que se davam atraves de rezas e de por?oes que curavam as 

quais constituem um legado que se faz presente nos dias atuais.

As atividades comerciais eram muito frageis. Na vila  as feiras aconteciam, segundo 

relatos, embaixo de uma barauna46 numa primitiva latada localizada onde hoje e a Pra?a 

Simao Gomes. Os moradores viviam  da agricultura, pecuaria e exploravam com muitas 

dificuldades o minerio, principalmente o caulim que ate hoje continua sendo explorado. Ainda 

por volta das decadas de 50, 60 e 70 nao existiam mercadinhos, havia bodegas que vendiam 

apenas o basico, como cita D. Guedinha:

“Se a gente quisesse comprar uma garrafa de manteiga, ou 

um quilo de queijo, tinha que mandar comprar em Parelhas 

porque aqui nao existia, o comercio era fraco... so tinha o 

principal: feijao, arroz, farinha... mas as outras coisas 

melhores...”. 47

45 O Sr. Dede Batista (in memorian), como era conhecido popularmente, era um profundo conhecedor da historia 

local. Alem de sua habilidade para cuidar de homens e animais, tambem foi um grande poeta que, em suas 

narrativas poeticas, muito engrandeceu a cultura local.

46Bras. N.E. Arvore da familia das anacardiaceas (Schinopsis brasiliensis), muito comum na caatinga, onde 

atinge ate 12m de altura. Folhas aromaticas, ramos espinhosos e flores alvas muito pequenas; o fruto e alado e a 

madeira, durissima, serve para dormentes. FERREIRA, Aurelio Buarque de Holanda. Dicionario Basico da 

Lingua Portuguesa -  Aurelio -  1“ edigao. Editora Nova Fronteira, p. 85.

47 D. Guedinha participou da pesquisa contribuindo na coleta de evidencia oral. Ela nasceu na cidade de Jardim 

do Serido -  Rn em 12.07.1925. Passou a ser moradora do municipio de Equador em 1944. Foi educadora no 

municipio por muitos anos. E esposa do Sr. Dede Batista com o qual conviveu durante 47 anos constituindo uma 

familia com dois filhos.
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Foto 12: Juazeiro das Almas

O juazeiro e uma arvore alta e copada da familia das ramnaceas (Zizyphus joazeiro), caracteristica da 

caatinga nordestina, de folhas trinerveas, flores pequeninas, fruto drupaceo, amarelo, com polpa edule, e cuja 

casca e rica em saponina e serve como saMo e dentifricio. Fomece ao gado sombra e alimento, nao perdendo a 

folhagem durante a seca. 48
O Juazeiro das Almas como assim e denominada esta arvore historica do municipio fica localizado na saida 

para a Zona Rural da cidade.

48 FERREIRA, Aurelio Buarque de Holanda. Dicionario Bdsico da Lingua Portuguesa -A u re lio  -  la edi^do. 

Editora Nova Fronteira, p. 378.
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Nesse aspecto, o Sr. Aderbal recorda muito bem alguns comerciantes da epoca e cita: 

“as bodegas que tinham  aqui era a m inha, a de Oliveira, Ze Pedreiro, Dodo, M anoel Alfredo, 

Jose Batista... tinha apadaria  de M anoel Padeiro e um a loja  de tecidos de Ze Prim o 49 50

No entanto a atividade que sempre se manteve firme desde seus primordios foi o 

extrativism o mineral. O Sr. Aderbal relata muito bem a importancia dessa atividade:

“Aqui e uma fonte de riqueza mineral. Todo mundo se 

arrumou por intermedio de minerio. Veio a produpao de 

caulim, a pedra preciosa, a tantalita... vinha comprador de 

fora. Seu Ze Marcelino foi o 1° dono de decantamento aqui.”
50

O municlpio realmente tern em seu solo uma grande riqueza mineral. Segundo o 

IDEM A51, e posslvel constatar a existencia de minerais com o areia, bario, barita, berllio, 

caulim , m oscovita, niobio, tantalo, e feldspato e gem as52 com o agua marinha, turmalina, 

granada e euclasio. A maior parte desses minerais e explorada por empresarios e exportada 

para estados vizinhos sendo utilizados na industrializa?ao de diversos produtos.

E certo que as dificuldades sempre fizeram parte do cotidiano dos equadoenses, e 

antes mais do que agora, no entanto, mesmo diante delas, o povo desse lugar sempre apreciou 

muito o lazer e uma boa programa9ao festiva passou a fazer  parte da cultura local. Dessa 

forma, as festas sempre estiveram presentes desde a Vila  ate a cidade independente. O 

Cam aval, a Rosa de Maio, o Sao Joao, o Luar de Agosto, O Baile do 07 de Setembro, a Mais 

Bela Voz, a Festa do Padroeiro e o Natal. Estas eram as festas mais citadas e aprovadas pelos 

apreciadores da diversao local. O Cam aval, o Natal e a Festa do Padroeiro eram as mais 

badaladas.

Sobre o cam aval Solange recorda que:

“Na epoca, por volta das decadas de 70 e 80 as melhores 

festas que havia era o camaval que acontecia como um baile. 

Eram tres dias de festa no mercado publico e para cada dia 

tinhamos uma fantasia diferente. So entrava quern estivesse 

fantasiado”.53

49 O Sr. Aderbal Guedes e colaborador da pesquisa na realizagao das entrevistas. Nascido aos 15 de outubro de 

1930 no municlpio de Santa Luzia -  PB morou durante 20 anos no Sitio Fundamento, municlpio da referida 

cidade. Chegou a Equador no ano de 1951 onde casou em 1957 e constituiu uma famllia com sete filhos.

50 Idem.

51 Instituto de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente do Rio grande do Norte

52 Pedras preciosas.

53 Solange Guedes de Souza Brito participou da pesquisa nos fomecendo informaifoes sobre as festas que 

aconteciam na cidade. Nasceu aos 22.04.1964 na cidade de Equador, e professora da rede municipal de ensino. 

Casada e tern tres filhos.
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Nessa festa quern e carinhosamente recordado como organizador e animador e o Sr. 

Nicolau  Bezerra (in memorian) que, segundo relatos, era apaixonado por camaval.

“No camaval o finado Nicolau saia de casa em casa pedindo 

as mo?as aos pais para fazer um bloco. Ele organizava o 

camaval. Quando terminava o baile ele ia deixar as mogas na 

casa dos pais. Todo mundo confiava. Ele era responsavel” . 54

A festa do glorioso Sao Sebastiao intercessor da fam ilia de Simao Gomes que teria se 

livrado da colera gramas a ele, tomou-se imortal, ou melhor, tradicional. “Sem pre fo i m uito 

anim ada, com  bandas e parques de diver sao (...) A gente brigava para arrum ar a barraca 

(...) Rendia m uito d in heiro”, recorda D. Lourinha.55 Todos tern o que dizer dessa festa tanto 

sagrada como profana, talvez ate mais profana do que sagrada porque as estrategias para 

aumentar o saldo monetario dela eram excelentes: rainhas, comissoes, cordoes, pavilhoes... A 

esse respeito, D. Lourinha argumenta:

“... tinha o baile tradicional, rainha, trono e coroa^ao. A 

rainha que arrumasse mais dinheiro era a que ganhava (...). 

Para arrumar mais dinheiro tinha as mocas que trabalhavam 

para a rainha, eram as ‘gargonetes’ da festa. Tinha a baiana 

que lia mao, os soldados que prendiam os homens e so 

soltavam depois que pagassem e o correio para mandar 

telegramas”. 56 57

Contudo, a religiosidade aparece de forma nitida na fala de D. Guedinha que diz: 

“eram  tres dias de festa  e m uita devoqad". Dessa forma a fe desse povo atravessa decadas e 

mantem-se, desde a missa mensal, como recorda D. Lourinha “aqui so tinha m issa de m es em  

m es, m as era um a fes ta ” ate a tradicional festa do padroeiro que, embora anual seja 

ansiosamente esperada por todos.

Outra festa que tern um lugar especial na memoria local e o Natal. No Natal havia o 

samba de Seu Manoel Marcolino, o forro de Mariano, o forro do mercado entre outros. Os 

bailes eram animados por sanfonas e Zequinha, sanfoneiro de fama, era o animador de muitos 

deles. As festas aconteciam ate a hora da missa do galo. Nessa hora tudo parava e todo mundo 

ia a missa. “O m ercado p u blico era cheio de gente bebendo ca p ile” 57, recorda D. Cleon ice.

54 Silva Ramos, Colaborador da pesquisa.

55 A senhora Lourides Bulcao, popularmente conhecida por “Lourinha”, e colaboradora da nossa pesquisa nos 

relatos de evidencias orais. D. Lourinha nasceu em 06.04.1940 na cidade de Junco do Serido -  PB e veio morar 

na cidade de Equador por volta da decada de 50 onde se casou e teve tres filhos. Foi coroada rainha da festa do 

padroeiro por diversas vezes.

6 Idem

57 Bebida feita com limao e mel.
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“0  N atal acon tecia num clim a de paz. A s pessoas se divertiam  com  m uita naturalidade e 

respeito... as m usicas, as vestim entas, o am biente, enfim , tudo era m uito gostoso ” 58, observa 

Luzinete. (ver fotos 13 e 14)

Hoje as festas ainda acontecem, nao todas, algumas delas, mas para alguns depoentes 

falta muito para ser com o as de antigamente, ou melhor, nunca serao. Os joven s nao tern mais 

interesse pela tradifao, como argumenta o Sr. Valdom iro,

“As festas que eu organizava eram muito chiques, a comegar 

pela roupa das pessoas (...) quern nao estivesse vestido de 

acordo com o figurino nao entrava (...) se fizer isso hoje 

muitos vao achar cafona, mas no nosso tempo nao”. 59

Esses argumentos permeiam a memoria de todos os depoentes ao se referir as festas e 

quando buscam uma explica9ao para o “declm io” delas logo encontram: o crescimento da 

cidade e da populacjao, o contato com  os m eios de com unica9ao, o aumento da liberdade dos 

joven s que os estimula a buscar os m eios m odem os de diversao, a propria politica local que, 

com a radicalidade de seus representantes politicos, vem promovendo uma separa9ao entre as 

fam ilias interferindo tambem na harmonia que existia nas festas.

Ja no setor econom ico a partir da decada de 80, com o crescimento da populagao, o 

desemprego passa a se tom ar um problema social visivel. Nesse momento o pais inteiro passa 

por uma grave crise econom ica que tambem repercute na vida das familias equadoenses. Os 

joven s terminavam seus estudos e o mercado nao lhes oferecia op?ao de trabalho o que 

provocou a saida de muitas pessoas da cidade para buscar m eios de sobrevivencia nos grandes 

centros urbanos do pais.

No entanto, a partir da decada de 90 a econom ia da cidade tern um crescimento 

consideravel juntamente com as condi9oes de vida da popula9ao que passa a ter acesso aos 

programas sociais de distribui9ao de renda do Govem o Federal, melhorando, em partes, o 

n ivel social dos moradores da cidade. Tambem o crescimento do com ercio e do setor de 

extra9ao mineral possibilitou a gera9ao de empregos contribuindo tambem para a redu9ao do

58 Luzinete de Brito Guedes Brandao, popularmente conhecida por Neta de Homero, e colaboradora da nossa 

pesquisa nos relatos de evidencias orais. Neta nasceu na cidade de Junco do Serido - PB em 28.01.1956 e veio 

morar no municipio de Equador no ano de 1971. E professora com 31 de profissao, casada e tern tres filhos.

59 Valdomiro BulcSo da Silva, colaborador da pesquisa.
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Foto 13: Antigo saldo de festas.

Este predio era onde se realizavam os badalados bailes de Natal da cidade. Era de propriedade do Sr. 

Mariano (in memorian), antigo sargento da cidade.
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MERCADO PGBLICO

Foto 14: Mercado Publico

O Mercado Publico fica situado na parte central da cidade. Foi construido por volta de 1932. 

Antigamente era onde aconteciam os bailes de natal, camaval e Sdo Jo§o festas tradicionais que aconteciam na 

cidade. Tambem era o lugar onde aconteciam as feiras e acontecem ate os dias de hoje. Em suas laterals existem 

casas de jogo, bares, videogame e fruteira. As feiras acontecem aos domingos e o movimento comercial se 

concentra em tomo dele. Por isso e um lugar visitado por toda a comunidade. Adultos, criangas e adolescente sao 

chamados a visitd-lo, seja para fazer compras ou para se divertir, pois existem espagos de comercio e de 

diversao.

Pesquisa realizada pe la s alunas da 6 aserie Lidiane Braz de O liveira e Vanessa N atercia dos S. Nunes
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desem prego na cidade m esm o que este ainda seja  um  gran de problem a no m un icip io e no 

pais.

O m un icip io de Equador  hoje tem  um a p o p u la ^ o  de 5.664 H abitan tes, segun do dados 

do IBGE  e con ta com  um com ercio bastan te d esen volvid o, com  escolas, hospitais, postos de 

saude, areas de lazer , pousadas, restaurantes, bares, drogarias, etc. que con tr ibuem  para o 

crescim en to do m un icip io e para a m elhor ia das condi^ oes de vida  da popula?ao. (ver foto 

15)

Foto 15: Vista aerea da cidade de Equador nos dias de hoje.
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CONSIDERACOES FINAIS

Trabalhar com memoria de um determinado lugar ou de pessoas e um desafio por 

consistir  em uma busca. Essa busca podera acontecer de diversas formas que irao defin ir  os 

caminhos a percorrer para chegar a constru?ao do conhecimento historico.

Para tanto, necessitamos e dependemos de informantes que, segundo Monique Augras 

1997 nao nos fomecem  dados, mas sim, um discurso. Assim  sendo, esse discurso vai ser 

estruturado a partir dos elementos de sua memoria e da sua identidade e, portanto, da sua 

subjetividade que nao podem ser ignorados.

Nesse sentido, as narrativas nao devem ser consideradas como reveladoras de verdades 

acerca dos fatos, mas testemunhos de pessoas que vivenciaram  ou tomaram conhecimento de 

determinados acontecimentos.

Baseado nos objetivos da nossa pesquisa podemos considerar que a produfao foi 

realizada. Foi um trabalho que resultou no esperado: uma fonte de pesquisa a partir de uma 

experiencia pedagogica de trabalho.

O metodo de produiyao de fontes adotado resultou em um excelen te meio de inserir os 

alunos em uma atividade de constru9ao do conhecimento historico dinamico e agradavel. Isso 

se tomou visivel quando desenvolvemos o trabalho de visita ao patrimonio e quando foi 

realizada a coleta de dados onde os alunos come9aram a perceber a importancia que cada 

lugar tinha para a preserva?ao da memoria local passando a olha-los nao mais com um olhar 

comum, mas como quern conhece o valor daquele objeto. Tambem o dialogo com as pessoas 

mais velhas possibilitou uma aproxima9ao entre eles despertando nas crian9as o desejo de 

buscar o conhecimento nas experiencias dessas pessoas.

E fundamental para o estudante que esta come9ando a compreender o mundo 

conhecer a diversidade de ambientes e modos de vida para compreender de forma crit ica a sua 

propria epoca e o espa9o que ocupa. E por meio da observa9ao da material idade e da 

interpreta9ao dos discursos do seu e dos outros tempos que o aluno aprende a ampliar sua 

visao de mundo. E tambem uma forma de aproximar a teoria escolar da observa9ao direta.

O trabalho com a produ9ao de fontes consiste em um trabalho complexo, no entanto 

prazeroso no sentido de que e realizado de forma dinamica possibilitando o contato com 

objetos, lugares e pessoas. Ele exige do pesquisador a9ao, a busca e a reflexao acerca dos 

fatos e isso possibilita uma participa9ao ativa no processo de constru9ao do conhecimento
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historico. Nesse sentido devemos refletir  com o argumento de Durval Muniz: “E preciso, pois, 

continuarmos amando a historia, nao pelas certezas que nos revela, mas pelas duvidas que 

levanta, pelos problemas que coloca e recoloca (...). A historia nao e um ritual de 

apaziguamento, mas de devoragao, de despedagamento. Ela nao e balsamo, e fogueira que 

reduz a cinzas nossas verdades estabelecidas, que solta fagulhas de duvidas, que nao toma as 

coisas claras, que nao dissipa a fumaga do passado, mas busca entender como essa fumaga se 

produziu” .60 E e essa busca pela origem que nos inquieta e nos faz etemos curiosos pela 

verdade...

Por isso, pensar o ensino globalmente, e proporcionar ao aluno a produgao do 

conhecimento a partir de sua agao enquanto sujeito construtor da historia atraves da pesquisa, 

considerando que “o saber historico e sempre uma construgao do real e nao o real”. Dessa 

forma o aluno se tomara sujeito do conhecimento e o professor e entendido nao apenas como 

detentor do conhecimento que devera demonstrar seus dominios teoricos e tecn icos, mas 

tambem um orientador no intuito de, jun to com o aluno, dedicar-se a construgao do saber.

Portanto, esperamos que esse trabalho seja de grande utilidade para alunos e 

profissionais da area de educagao, nao so para o ensino se historia, mas como um referencial 

que podera ser adotado como uma ligao de metodo para todos aqueles que sao comprometidos 

com a educagao e estao sempre em busca de conhecimentos.

60 ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de. A invengao do nordeste e outras artes -  2° ed. -  Recife: FNJ, 

Ed. Massangana: Sao Paulo: Cortez, 2001, p. 317.
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ACERVOS FOTOGRAFICOS

Foto 1: Imagem do acervo da pesquisadora

Foto 2: Imagem do acervo da pesquisadora

Foto 3: Imagem do acervo da pesquisadora

Foto 4: Imagem do acervo da pesquisadora

Foto 5: Imagem cedida pela Secretaria Municipal de Educa9ao

Foto 6: Imagem cedida pela Secretaria Municipal de Educa9ao

Foto 7: Imagem cedida pela Secretaria Municipal de Educa9ao

Foto 8: Imagem do acervo da pesquisadora

Foto 9: Imagem cedida pela Secretaria Municipal de Educa9ao

Foto 10: Imagem cedida pela Secretaria Municipal de Educa9ao

Foto 11: Imagem do acervo da pesquisadora

Foto 12: Imagem do acervo da pesquisadora

Foto 13: Imagem cedida pela Secretaria Municipal de A9 ao Social

Foto 14: Imagem cedida pela Secretaria Municipal de A9ao Social

Foto 15: Imagem cedida pela Secretaria Municipal de A9 ao Social

DOCUMENTOS ESCRITOS

Lei de desmembramento do m unicipio da cidade de Parelhas
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ROTEIRO DAS ENTREVISTAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG 

UNIDADE ACADEM ICA DE H ISTORIA E GEOGRAFIA - UAHG 

ESPECIALIZAQAO EM H ISTORIOGRAFIA E ENSINO DE H ISTORIA 

ALUNA: ISMERINA DO NASCIMENTO

DADOS DO PROJETO

TITULO: Equador: Mitos, Memorias e Historias.

ORIENTADOR: Dr. Antonio Clarindo Barbosa de Souza 

INSTITUIQAO: Universidade Federal de Campina Grande 

ENTREVISTADOR (A): Ismerina do Nascimento

ENTRE VISTA 

Data: / /

Local:_______________________

DADOS PESSOAIS:

Nom e:_______________________________________________________________

Local e data de nascimento:____________________________________________

Cidade:______________________________________________________________

Profissao:____________________________________________________________

Estado civil:__________________________________________________________

1 -  Quando chegou ao municlpio?

2 -  Do que vivia  sua fam llia? Que dificuldades enfrentavam?

3 -  E as outras pessoas, do que viviam?

4 -  Fale sobre o trabalho que voce realizava...

5 -  Como era o comercio local? Como e quando as coisas come9aram mudar?

6 -  Atraves do que voce consegue perceber essas mudan9as na economia da cidade e na vida 

das pessoas?

7 -  Fale sobre as festas que havia na cidade: Quais eram? Quando aconteciam? Quais ja  

acabaram e quais ainda permanecem? Quais eram as melhores e faz falta hoje?

8 -  Sobre a polltica: quais partidos existiam? Quais eram os preferidos e por que? Como era a 

participa9ao do povo? O que era diferente de hoje?

9 -  Sinta-se a vontade para falar do que desejar...

A  equipe de pesquisa agradece a colabora9ao do entrevistado com prom etendo-se em 

utilizar os dados aqui m encionados apenas para fins academ icos.



ENTREVISTA COM O SR. SEVERINO RAMOS DA SILVA

DATA: 26.10.2005

LOCAL: SUA RESIDENCIA

Morava nos Quintos (na fazenda do Major Ramiro) e nesse tempo nao era como hoje. O 

Major  Ramiro era dono de tudo. De Parelhas a Equador so ele mandava. Nao era major do 

exercito era major porque tinha dinheiro, tinha capangas, tinha tudo.

Certa vez ele mandou uns vaqueiros levarem uma boiada nesse mundo de Souza, 

Cajazeiras... Nesse tempo nao tinha estrada, nem carro, nao tinha nada. A1 quando eles 

vinham voltando de madrugada entre Souza e Cajazeiras, a cavalo passaram dois caboclos 

bravos velhos e dois novos. Quando viram os cavalos correram todos quatro. Eles correram 

atras e pegaram o mais novo, os trouxeram para a fazenda e o major o criou. Depois de grande 

ele casou com uma negra da cozinha. Dai nasceu meu pai e mais tres irmaos.

Ele contava agente que via os escravos. Quando eles quebravam algum objeto de valor 

deitavam-no num banco, tiravam a roupa e davam lapadas no sujeito de acordo com o valor 

do objeto. Nesse tempo tinha bules folheados a ouro, facas de prata e ouro.

O meu avo, pai de meu pai se criou calmo, calado, conversando pouco, era sabido. 

Rezava em bicho com bicheira e com  tres dias aquele bicho estava bom.

Quando meu pai casou n&o era mais cativeiro. Ai agente nasceu. Eramos 24 irmaos, mas 

morreram 16 e criaram-se oito. Nesse tempo nSo tinha hospital.

Fomos criados nos quintos (sitio visinho ao nosso municipio). Eu vim  para ca em 1960 e 

foi quando comecei trabalhar no motor da luz que funcionava a oleo. Ligava de 6 horas e de 

10 horas apagava.

Quando Jose Marcelino foi prefeito o govemador era Monsenhor Amancio Ramalha 

conseguiu trazer energia para ca do Recife. Nesse tempo a sede era Recife, veio para Paraiba 

e de la trouxeram para ca. Quando a energia chegou eu deixei o motor e fui para prefeitura 

onde me aposentei trabalhei 35 anos e nove meses e me aposentei ha seis anos.

Essa igrejinha que quern fez foi Simao Gomes como voce sabe da historia. Ele 

morava na Cara9&, quando apareceu a colera (1856-1857), uma doen9a, estava matando o 

povo. Entao ele fez uma promessa que se ninguem da fam ilia dele morresse construia uma 

igreja.

Em 1856 ele marcou o local da igreja. Fez casa casinha onde hoje mora Marieta que foi a 

1° casa de Equador, para os homens dormirem que trabalhavam na constru9ao da igreja ter 

onde dormir.

Construiu a igreja construiu cruzeiro. A  doen9a ja  havia acabado entao ele disse " 

Cumpri minha promessa". Entao mandou comprar a imagem de Sao Sebastiao e pos na igreja. 

E o santo que ate hoje e padroeiro do lugar. O sino foi doado por Felix Gomes. Era um 

grandao de Jardim do Serido.

Ele fez a promessa, diz a historia e com um ano a doen9a se acabou. A fam ilia dele 

nao foi atingida. Morreu muita gente outros foram enterrados vivos. A pessoa tinha aquele 

ataque como epilepsia e alguns so tomavam apos 24 horas e tinha os que passavam de 24 

horas e eram enterrados vivos.

Naquele tempo nSo havia postos de saude e hospital so tinha em Natal. Participei 

muito da festa de Sao Sebastiao sempre foi ao lado da capela.

O pavilhao da festa de sao Sebastiao sempre foi ao lado da capela. Rendia muito 

dinheiro porque vendia muito. Agen te pedia comissao nos sitios arrecadando frutas, peru, 

galinha, bode, milho, batata... Naquele tempo o povo dava demais, muito mais do que hoje.



Cada festa eram duas candidatas para ver  quem rendia mais dinheiro. Ze Marcelino que era 

ricao e Gil de Brito que vinha de Cam pina Grande com outras candidatas daqui mesmo.

A prefeitura era pobre quase nao ajudava, nao e com o hoje que vem muita verba. 

Naquele tempo 4 mil reis era a verba do mes.

No cam aval o fmado Nicolau  saia de casa em casa pedindo as mo9as aos pais para 

fazer um bloco. Ele organ izava o cam aval. Quando terminava o baile ele ia deixar as mo9as 

na casa dos pais. Todo mundo confiava. Ele era responsavel.

No Sao Joao, onde hoje e a padaria de Teodom iro era o Centro Social tinha baile la, 

no com ercio, e onde e Francisca de Maria Joana (onde era o banco). Cada lugar desses tinha 

um forro com foie velho e pandeiro, somente, e era cheio dan9 ando a noite todinha. La em seu 

Mariano tinha as barracas. La era mais lorde. Vinha gente de todo canto, de Parelhas. Era de 

59 para 60. Eu cheguei aqui em 59 e ja  tinha essas coisas. Eu trabalhava na luz e ajudava la 

em seu com ercio e no Centro Social era para esse povo m ais pobre que nao tinha condi9ao de 

pagar muito. E eles faziam diferente por isso, mas era cheinho a noite todinha. Hoje se nao 

tiver uma banda ninguem quer.

Noite de festa era rumas de abacaxi. A gente chupava abacaxi a noite todinha com 

gasosa era guarana um as garrafinhas. Ai a gente passava a noite todinha com gasosa e 

dan9ando nesse baile era forro ninguem falava em baile nao.



Nos moravamos no sitio. Depois que meu pai morreu viem os morar na rua. So tinha 

eu e minha irma ca?ula. Meu pai e do J unco. Ele era delegado daqui depois foi pro Junco. 

Meu pai era rico, tinha fazenda, gado era fazendeiro. Quando ele morreu deixou dois sitios 

que ficaram para minha m§e. Esses sitios eram no J unco, mas um tio meu muito sabido, 

enrolou minha mae e comprou nossas terras quase de gra?a, meus irmaos eram novinhos e eu 

tinha apenas 12 anos minha m3e ficou apenas com a casa de morada ai casou com velho da 

fam ilia dela mesmo.

Naquele tempo as coisas para gente que tinha um pouco de condigoes era facil, mas 

para quern nao tinha meu Deus, era muito d iflcil. Eu morava no coqueiro e estudava no Jacu. 

Era longe.

Minha mae ficou viuva de novo ai vendemos o sitio e viem os morar na rua nova. Os 

meninos ja  eram grandes, caminhoneiros trabalhavam s6 para casa. Era so eu e minha mae em 

casa.

As festas eram tao boas em mundo. Aqui so tinha missa de mes era uma festa para 

nos. A missa era de 10. Eu nunca fui uma missao com um vestido duas vezes. Eu tinha um 

relogio de ouro, ouro mesmo com brilhante.

Quando era festa de padroeiro que agente botava para quebrar. La para Cam pina fazer 

compras e sapatos, quern podia, so ia eu, Maria Rosendo e Emilia. Nesse tempo as coisas 

eram muitos d ificies e o povo era muito pobre. Agora eu vejo aqui todo mundo tern sua 

casinha, mas naquele tempo ninguem tinha nada. O povo vivia  desses minerios, eu acho.

Na feira do dia de domingo agente so fazia passear em volta do mercado, nosso lazer. 

Nao tinha nada, tinha pouca gente na rua e dentro do mercado poucos bancos, parece que 

apenas dois.

Eu casei em 64 com 25 anos.

O bom aqui era o natal. Era falado. Tinha um baile onde e a academia hoje, predio de 

seu Mariano, outro no afougue e outro onde e a padaria de Teodom iro. Nos andavamos em 

todos os bailes o povo fala da mocidade de hoje, mas e a mesma coisa da gente. Nesses tres 

bailes era gente a noite todinha e as sanfonas tocando, Zequinha tocava muito bem. O de seu 

Mariano era o mais tradicional. Vinha muita gente de fora.

A festa de Sao Sebastiao era muito boa tambem. Tinha o baile tradicional, rainha, 

trono, coroa, nao era com o agora que diz. " fulana e a rainha". Mas nao veste de rainha. 

Agen te tinha trono, coroa9§o. Dona Guedinha, Dona J ulieta eram as organizadoras. Eram 

muito organizadas as festas, as barracas. Arainha que arrumasse mais dinheiro que ganhava. 

Ai fazia o cordao um azul e outro encam ado. Eu ganhei pelo azul.

Agen te brigava para arrumar barraca. A noite cada uma tinha sua mesa, seu paraninfo. 

Agen te se reunia la em Dona Guedinha. Cham ava o paraninfo antes da festa para ele colocar 

dinheiro no envelope da festa. Os paraninfos mais procurados eram seu Marcelino, seu 

Severino Marcelino, os guardas fiscais... So esses homens da nata grossa. Procuravam os os 

homens que tivessem dinheiro.

Para arrumar mais dinheiro tinha as mo^ as que trabalhavam para a rainha. Tinha a 

bailarina que lia mao, os soldados que prendiam os homens e so soltavam depois que 

pagassem o correio para mandar telegramas.

Todo mundo cooperava e nSo faltava nada. Agen te passava todo o mes de novembro 

colocando bandeirinhas nos carros, tiravam os com issao fora. Ate os rapazes se interessavam. 

Vinha gente de Patos, de todas as cidades aqui perto. Todo mundo se sentia muito chique, os 

homens usavam termo e gravata.

ENTREVISTA COM A SENHORA LOURIDES BULCAO

DATA: 18.10.2005

LOCAL: SUA RESIDENCIA



Cleon ice de oliveira nascida 0 5.12.1931 na comunidade rural denominada cobi9ado 

municipio de Parelhas. Nao conheci meu pai nem mae. Fui criada por minha avo matema que 

era viuva. Aos cinco anos fomos morar em Parelhas, pois minha avo casou-se novamente. Foi 

minha felicidade, pois la estudei ate a 5a serie do primaria. Meu sonho era continuar meus 

estudos, mas naquela epoca tudo era dificil so existia 2a grau nos grandes centros como 

tambem o ginasial e nos nSo tinhamos condi95es financeiras.

Gostava muito de andar de bicicleta, ir festa, namorar e dan9ar. Era cantora da igreja 

na epoca de Monsenhor Amancio Ramalho. Quando estava com 19 anos o esposo da minha 

avo veio a falecer. Houve uma celebra9ao dos alunos que concluiram a 5a serie e como eu 

obtive boas notas fui escolh ida para lecionar em Pedra Redonda, zona rural de Parelhas.

Comecei a ffeqiientar a vila  de Equador em 1950. Ficava 18 km e eu vinha e voltava 

de pe, n&o existiam transportes nem estradas vicinais somente caminhos e de pessimas 

qualidades. O transporte da epoca era burro, cavalo e bicicleta.

Em 1952, casei-me e vim  morar em Equador que ainda era vila  e pertencia a Parelhas. 

Tinha como prefeito o Sr. J acob de Azevedo que residia em Boa vista a 18 km na zona rural. 

Dessa uniao tive nove filhos -05 homens e de 04 mulheres.

A vila  tinha poucas casas. O lugar mais povoado era a centra. A feira numa latada no 

meio da rua onde hoje e a pra9a. Os moradores viviam  da agricultura, pecuaria e explorava 

com muitas dificuldades o minerio principalmente o caulim que hoje continua sendo 

explorado. O comercio era muito parado existia apenas um a bodega, uma padaria (de seu 

Manoel Padeiro) um aloja de tecidos (de seu Ze Primo que tambem era marchante).

Tudo era muito d ificil. Quando morria uma pessoa na zona era uma dificuldade para 

traze-la para sepultar. Trazia em uma rede e sem ter estradas. Nao existia medico tinha um 

senhor por nome Pontual que receitava remedios do mato como se falava: casca de jatoba, 

aroeira, marmeleiro, mastruz, juazeiro, cumaru, etc.

Seu Dede Batista era doutor. Consultava, passava remedios, aplicava enje9ao 

encanava bra90 s e pemas com auxilio de caixao de charutos. Em sua residencia tinha uma 

pequena farmacia so com remedios basicos, mas dava para atender sua clientela. Alem  do ser 

humano ele dava para ir atender animais; quando nao dava para ir a pe ele ia com seu 

burrinho, mas mao deixava de atender e nem botava dificuldade.

Com  a continua9ao come9 0 u a aparecer Dr. Paulo de Jardim do Serido e Dr. Ulisses 

de Parelhas, mas isso era em epoca de polltica.

A educa9ao funcionava com precariedade. D. Julieta, D. Guedinha e D. Izaura 

lecionou em suas residencias. Em 1960 foi construida as Escolas Reunidas Professora Izabel 

Ferreira depois a Escola do Padre dai foi surgindo as Escolas da Zona Rural como Quintos e 

J acu. Nenhuma escola recebia material nem merenda escolar, nada que desse incentivo ao 

aluno a frequentar as aulas.

A Sr. J ose Marcelino que era paraibano chegou aqui em 1942. Explorava diversos 

minerios existentes no municipio: Caulim , tantalita, feldspato, mica, manganes, urano, etc. 

Foi logo nomeado chefe politico que sabia exercer muito bem. Atendia a todos que lhe 

procurasse, ninguem saia de sua casa sem solu9ao. Quase todo mundo lhe chamava padim Ze 

ou compadre Jose.

Os meios de comunica9ao eram muitos precarios. Tinha uma pessoa contratada por 

Parelhas para deixa as cartas todos os dias. La vinha de pe com saquinho de cartas. Tambem

ENTREVISTA COM A SENHORA CLEONICE AMELIA DE OLIVEIRA

DATA: 27.10.2005

LOCAL: SUA RESIDENCIA



existia um aparelho chamado sonofone que funcionava com o um telefone atraves de um fio 

para Parelhas, ainda funcionou 24 anos.

Energia eletr ica era motor puxado a carvao. Acendia de 18 horas e apagava as 22 

horas. Depois Ze Marcelino conseguiu com senador J esse um motor a oleo diesel que 

funcionava ate m eia noite.

Agua tinha um po?o na Cai9 ara a 3 km da sede. Quern tinha animal iam buscar nele e 

quern nao tinha trazia lata na cabe9a.

Missa era mes em mes celebrada pelo vigario de parelhas.

A festa do padroeiro em fevereiro. Atendendo o voto de Simao Gom es e padroeiro e 

Sao Sebastiao. Hoje comem oramos em novembro. Sempre foi muito animada com banda e 

parques. Existia a disputa de rainhas, era dois partidos, azul e vermelho ou minerio e 

agriculture. Sempre ganhava o azul ou o minerio que era os partidos preferidos de Ze 

Marcelino.

Cam aval e Sao J oao sempre foram organizados por Nicolau Bezerra, mas nao sei o 

porque, nunca foi muito animado.

Natal havia o samba a lamparina de seu Manoel Marcolino e o forro de Mariano. Eram 

muito concorridos pelas pessoas da zona rural que dan9avam ate meia noite, hora da missa de 

galo o mercado publico era lotado de pessoas bebendo capild.

Fui tesoureira e secretaria da prefeitura municipal no govem o de 1° prefeito nomeado, 

o Sr. J ose da Costa Cim e Filho em 1963. No govem o do Sr. Jose Marcelino continuei sendo 

tesoureira e com o surgimento das Escolas Municipals na Zona Rural eu era Secretaria de 

Educa9 ao, coordenadora, supervisora e encarregada da merenda escolar. Vale salientar que 

nesta epoca as escolas com e9 aram a receber ajuda dos govem adores. Ainda trabalhei 30 anos.

A l a televisSo chegou na residencia do Sr. Jose Marcelino. Quando era noite ficava 

cheio de gente assistindo jom al e novelas. (...)

De tudo que resgatei so uma coisa mim deixa saudades, gostava de festas e de dan9ar e 

desde a hora que casei nunca mais dancei e festas, vou muito pouco.

Hoje ja  estou com 73 anos moro na mesma cidade e continuo trabalhando nao como 

tesoureira, mas gosto muito de bordar e conversar com minhas colegas da associa9ao de 

artesao.



ENTREVISTA COM A SENHORA HONORINA GUEDES DE OLIVEIRA

DATA: 23.04.2006

LOCAL: SUA RESIDENCIA

Meu nome e Honorina Guedes de Oliveira na cidade de Jardim do Serido-RN no dia

12/ 07/ 1925.

Estudei no Grupo Escolar Antonio Azevedo e dai eu comecei a l a serie e terminei na 

6a porque la o primario tinha 6 anos.

Era muito bom, aprendi muito. Tudo que sei hoje a maioria eu aprendi la.

Toda vida gostei de trabalhar. Com  14 anos eu tinha uma escolinha em casa e naquela 

epoca chamava-se “desasnar os meninos” e as crian9as bem pequenas os pais falaram com igo 

e eu comecei a ensinar. Ensinei muito tempo as crian?as e elas bem que aprenderam.

Meu pai eminha mae eram muito pobres, mas era um pobre que me mantinha na 

escola em tudo. Fardamento, tudo meu... e eu fazia parte de toda sociedade.

Minha mae era costureira. Costurava de dia a noite. Meu pai era barbeiro.

Vim  morar aqui em 1944. Casei aqui mas demorei muito a casar. Conheci Dede aqui 

por dono de farmacia. Tive 3 filhos mas so criei 2, o mais velho que foi um menino e a 3a que 

foi a menina.

Vim  morar aqui porque a farmlia de minha mae morava na Boa Vista e era uma 

propriedade muito boa e minha avo so vivia  chamando minha mae para morar aqui. Ela dizia 

que ali matava uma cria^ ao e podia mandar um peda^o para ela, matava uma galinha e 

mandava metade para ela e assim por diante. E mesmo papai ja  era tempo de deixar a 

profissao porque estava tremendo muito as maos e o povo tinha medo de tirar barba e cortar 

cabelo com ele. A1 ele dedicou-se a agricultura e mae passou a vida toda costurando.

Eu sou filha unica. Eu, mamae e papai, somente nos 3. Ai me ofereceram dois 

empregos. Um era no correio e o outro era na escola. Eu tive medo de assumir o correio 

porque era muito pesado, tinha muita coisa para aprender e o da escola eu achava mais facil. 

Assumi o da escola. Era a Escola da Casa do Pobre. Eu era professora, diretora, era tudo.

De servi^ o de comunicagao aqui so conheci o correio. Tudo que a gente queria era no 

correio. Tinha um empregado do correio que fazia a mala e deixava la (em Parelhas). Nao 

passava onibus (nao sabe como essa pessoa ia a Parelhas). Sei que Equador pertencia a 

Parelhas.

Naquele tempo as pessoas viviam  do minerio. Era tudo muito dificil. Se a gente 

quisesse comprar uma garrafa de manteiga, ou um quilo de queijo, tinha que mandar comprar 

em Parelhas porque aqui nao existia, o comercio era ffaco. Era assim, um comercio so, do 

principal (feijSo, arroz, farinha...), mas, as outras coisas melhores... Eu nao sei se as pessoas 

nao colocavam  as coisas no comercio porque nao queriam ou porque nao podiam.

A maior festa que tinha antigamente era a de Sao Sebastiao, como e ate hoje. A festa 

de Sao Sebastiao era muito, como se diz... mas as pessoa nao sabiam como fazer, assim, como 

fazer uma festa (refere-se a organizagao) e quando eu cheguei aqui, comecei a colocar  as 

coisas nas barracas, pavilhao. A barraca era ao redor do pavilhao e o povo dan9ava. Tinha 

comida e bebida. A prociss&o era no dia da festa, isso (o pavilhao) era na vespera. Eram tres 

dias de festa e muita devo9ao.

Quando eu cheguei aqui, aquela igreja (refere-se a capela) era ladrilhada de tijolo e era 

muito mal tratada. So tinha missa de mes em mes e as outras coisas eram muito dificeis.

Quando eu cheguei aqui ja  tinha a festa do padroeiro. A banda de musica tocava para o 

povo dan9ar la no pavilhao e tocava nas barracas. Sempre foi no mes de novembro. Uma vez 

o padre inventou de fazer  no dia 20 de janeiro que e o dia de Sao Sebastiao mas nao deu certo.



ENTREVISTA COM O SR. FRANCISCO GUEDES DE SOUZA

DATA: 16.04.2006

LOCAL: SUA RESIDENCIA

Eu nasci em 1930 assim reza meus documentos de nascimento, 15 de outubro de 1930. 

Nasci no municlpio de Santa Luzia PB e hoje e municlpio de Junco do Serido. Filho de Luzia 

Adelina da Concei9ao e J ose Guedes de Souza. Eu morava em Fundamento, municipio de 

Santa Luzia, nasci e me criei Id. Cheguei aqui em Equador depois de passar pela zona do 

Brejo. Sai de la com 20 anos. A minha mde morreu e voltei para o Sertao de Santa Luzia.

Cheguei aqui em 1951. Comecei trabalhar de ajudante de caminhao em armazem 

carregando e descarregando cargas. Trabalhei oito anos nessa area. Em 1957 me casei as 4hs 

da tarde na capelinha de SSo Sebastido, casamento feito pelo Monsenhor Amancio Ramalho.

Nessa epoca eu vim me introduzindo com a familia. Houve sete filhos. Comecei 

trabalhar na area de perfura^&o de P0 9 0 S quando Equador passou a ser cidade. As  pessoas 

trabalhavam no minerio, tudo aqui era minerio. A produ9ao agricola era muito pouca; nao 

tinha nem tern. A produ9ao de generos alimen ticios daqui nao da renda, feijao, milho e 

mandioca nao tern renda. Aqui nao tern nenhum proprietary que colha 40 ou 50 sacos de 

mantimentos. A produ9ao daqui sempre foi minerio e continua a mesma coisa, so mudou o 

dono que antes era Ze Marcelino hoje e Djalma, o genro dele, um homem que vem do Tenorio 

e outro de Campina Grande.

Seu Ze Marcelino foi o 1° dono de decantamento. Era perto de Ubela (situado a Rua 

Sete de Setembro). Eu trabalhei naquela epoca na perfura9ao de P0 9 0 S na administra9ao de 

Zeca  Costa que foi o primeiro prefeito daqui.

Na minha fam ilia sSo 4 mulheres e 1 homem; 10 netos e 1 bisneto.

O comercio aqui era muito bem desenvolvido, nunca parou nao. Aqui e uma fonte de 

riqueza na parte mineral. Todo mundo se arrumou por intermedio do minerio. Quern cresceu e 

multiplicou foi por intermedio de minerio. Veio a produ9ao de caulim , a pedra preciosa, a 

tantalita... Vinha comprador de minerio de fora e Seu Ze Marcelino recebia a conga (era uma 

renda que o vendedor recebia sobre o produto vendido).

Naquele tempo n3o tinha mercadinhos, tinham bodegas. Eu tinha uma, Oliveira tinha 

outra, Ze Pedreiro, Dodo, Manoel Alfredo e mais pra frente J ose Batista. Vendia so feijao, 

farinha, came de gado e charque. Nao tinha galeto, nesse tempo nao existia, ninguem ouvia 

nem falar. O gado era morto aqui por Ze Primo. Ele matava na Pedra Redonda e trazia para 

vender aqui. Isso era um sucesso para n6 s aqui porque a popula9ao era pequena ai quando 

passou a ser cidade...

Fui vereador de 76 a 82. Foram 6  anos de mandato na epoca de Ch ico Fumeiro. Os 

partidos politicos mais antigos eram UDN e PSD, O partido de Seu Ze.

A festa grande daqui sempre foi a de S io  Sebastiao. Tambem as missoes de Frei 

Damiao. Em 1938 quando ele estava celebrando as missoes aqui ele fez a previsao de uma 

grande chuva e olhe que nao estava nem preparado para chover e de repente deu uma chuva 

que encheu os a9 udes ate do Fundamento.

(Chega um ex-vereador antigo e o depoente sugere que a entrevista seja realizada com 

o mesmo alegando este ser mais preparado para os relatos. Agrade90  ao colaborador e 

convido o senhor que foi sugerido a participar da pesquisa. O mesmo fica  para da a resposta 

depois).



Ci'cera Araujo nasceu aos 05.08. 1938 em Santa Luzia PB.

Veio para o municlpio em 1944 quando o pai resolveu abandonar a agricultura 

(morava em Fundamento, municlpio de Santa Luzia) e vir  morar em Equador. Chegando aqui, 

o pai, Severino Guedes, se tomou pequeno comerciante e comprava algodao. Ele gostava 

muito de polltica e foi o fiindador do PMDB em Equador. Nunca se candidatou, apenas 

apoiava os candidatos.

As coisas eram muito dificeis, diz a depoente. As pessoas viviam  da agricultura e do 

garimpo. O minerador era Ze Marcelino. Todo mundo se submetia a ele. Nas eleigoes ele 

queria controlar o voto das pessoas, pois achava que todos deviam  obedece-lo. O comercio 

era fraco. As pessoas nao tinham emprego. Na prefeitura so empregavam quern eles queriam. 

Nao tinha nem agua encanada, tlnhamos que ir buscar na Caigara (Pogo de agua doce natural 

que abastece a cidade situado a 2 km da cidade) de gal So.

Diz que havia festas no mercado, no centra social, no predio de Seu Mariano e onde 

hoje e Francisca (predio situado no centra da cidade). A festa do padroeiro era muito boa. 

Tinha muita gente e as pessoas participavam muito. A energia era a carvao e tinha que 

desligar logo cedo mas quando havia festa desligava mais tarde. No Natal, a missa era 

celebrada de 12hs pelo Monsenhor Amancio Ramalho. As festas paravam e as pessoas iam a 

missa.

Recorda tambem os tempos de adolescencia quando brincava com as colegas. Quando 

o pai morreu foi muito d ificil, pois eram muitos irmaos.

Observagao: A depoente nao perm itiu a gravagao dos relatos e respeitando a opiniao 

da m esm a, foram  feita s apenas as anotagoes autorizadas p or  ela.

ENTREVISTA COM A SENHORA CICERA ARAUJO

DATA: 16.04.2006

LOCAL: SUA RESIDENCIA



A senhora Luzinete de brito Guedes Brandao nasceu na cidade de Junco do Serido em 

28 .0 1.1956. Professora com 31 anos de profissao, casada e mae de 3 filhos.

Veio morar no municipio em 1975. “Meu pai era agricultor e minha mae ensinava 

particular em casa. Nao se tinha muitas dificuldades porque eu ja  trabalhava e ajudava meus 

pais. Existia entre nos muita uniao, respeito e felicidades, portanto, nossas dificuldades eram 

logo superadas”.

Ja nas outras familias os homens viviam  trabalhando em profissoes diferenciadas, as 

mulheres eram muito caseiras, mas ja  trabalhavam fora, estudavam, ja  tinham liberdade. Os 

joven s gostavam de estudar e o municipio ja  trazia Programas de educa9ao como Projeto 

Minerva Educac^ao para Todos, Mobral, etc.

Nasci dentro de uma escola mas, sinceramente, nao queria ser professora pois achava 

essa profissao muito ardua. Mas, ate por falta de op9ao, quando terminei o 2° grau fui 

convidada a ensinar o Projeto Minerva -  Supletivo de 2° grau e como estava necessitando de 

um emprego, aceitei e hoje ja  fazem 31 anos. Aprendi a gostar do que fazia e agora aguardo 

minha aposentadoria.

Nessa epoca o comercio ja  era bem desenvolvido. Vinham bancos de fora, o povo era 

feliz, todo mundo conseguia viver  em paz, tranqiiilo, nao precisava ninguem ficar assustado, 

nao existia espa90  para a marginaliza9ao, ninguem ouvia falar em assalto, estupro... 

Conseguia-se viver  em paz com a vida.

As mudan9as come9aram a ser percebidas em todos os aspectos a partir de 1980, 

quando a popula9ao crescia e o desemprego come9ava a repercutir na vida das familias. Os 

joven s terminavam os estudos e o mercado de trabalho continuava sem op9 tk> para o povo. 

Dai tudo foi caminhando numa acelera9ao muito grande para a marginaliza9ao.

As festas verdadeiramente maravilhosas eram: camaval, S3o Joao, Luar de Agosto, 

Rosa de maio, do Padroeiro, de Debutantes e o Natal. Dessas so permanece camaval, do 

Padroeiro e natal.

As festas aconteciam no seu tempo certo e isso as deixavam  mais animadas pois o 

povo ja  tinha o costume de participar.

As melhores eram o natal e o Sao Joao. Era um clima de paz, as pessoas se divertiam 

com muita naturalidade, respeito... As bandas, as musicas, as vestimentas, o ambiente, enfim, 

tudo era muito gostoso. Aquele ambiente onde hoje e a nova farmacia promovia muito bem 

esses eventos. As pessoas vestiam-se caracterizadas, com um sanfoneiro muito afamado 

chamado Zequinha, otimos marcadores de quadrilha. O natal era uma festa que o povo se 

vestia quase a rigor e a confratem iza9ao das familias era uma maravilha.

Na politica existiam dois partidos: ARENA e MDB. Antigamente o voto era mais por 

pessoa. Nao se via o partido politico. Eu, particularmente, votava em quern meu pai mandava. 

Existiam divis5es, inimizades, baixarias, ate pior do que nos nossos dias, O voto nao era 

democratico, e sim voto de cabresto. Em compensa9ao existia mais vergonha e pessoas mais 

comprometidas.

ENTREVISTA COM A SENHORA LUZINETE DE BRITO GUEDES BRANDAO

DATA: 15/04/2006

LOCAL: RESIDENCIA


