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Resumo

Nesta pesquisa, temos como objetivo problematizar os caminhos percorridos pelos 

precursores da educacao na cidade de Serra Branca -  PB, de 1942 a 1986. Em nossas 

analises, percebemos inicialmente como era o rdacionamento entre os moradores e o 

päroco Joäo Marques Pereira, responsavel peia educagao na cidade. No primeiro 

capitulo, analisamos as lutas dos idealizadores para conseguir abrir uma escola no 

municipio, äs formas de educar, o motivo da criapao do unico cinema da cidade e a 

implanta^äo dos grupos na zona rural. No segundo capitulo, discutimos sobre a 

implantapao das primeiras escolas, os cursos ministradose a repercussao no cotidiano 

dos discentes e docentes Ainda neste capitulo, discutiremos a interven^äo do poder 

politico na educagäo e as altera^öes realizadas pelas escolas para resolverem os 

problemas financeiros. Para concretiza^äo desta pesquisa, dialogamos com autores, a 

exemplo de Souza com suas discussoes acerca da historia de Serra Branca-PB, Pimente! 

e Araüjo que me ajudaram a entender a diferen^a existente entre escola rural e escola do 

campo, bem como os processos de implanta^äo desses grupos; Campos que discute 

sobre a capacitagao dos trabalhadores, dentre outros. Tivemos tambem a colaboracäo 

essencial dos relatos orais das pessoas que participaram ativamente da implanta^äo das 

instituicöes educacionais tanto na zona urbana e na zona rural. Atraves de seus 

pensamentos sobre a educacao e a criapao dos grupos, percebemos que a educacao era 

responsavel pelo desenvolvimento social, econömico e intelectual no municipio. Ainda 

Tivemos o prazei de ler as descri^öes deixadas pelo Cönego Joäo Marques Pereira que 

toi o “responsavel” päla intensa mobilizapao que culminou com a constru^äo da 

primeira escola da cidade.

Palavra- Chave: Serra Branca, Educa?äo, Professores e Principais Escolas.



Abstract

In this study, we aim ai discussing the paths traveled by the pioneers of education in the 

city of Serra Branca-PB, ffom 1942 to 1986. In our analyses, we realized initiallv as 

was the relationship between the villagers and the parish priest, in Charge Joäo Marques 

Pereira of education in the city. In the first chapter, we analyze the struggles of Creators 

to be able to open a school in the municipality, the ways of educating, the reason for the 

creation of the only cinema in the city and the deployment of the groups in the 

countryside. In the second chapter, we discussed about the deployment of the first 

schools, courses and the impact on the daily lives of students and teachers. Also in this 

chapter, we discuss the intervention of political power in education and changes by 

schools to resolve the financial problems. For aehievement of this research, we speak 

with authors, like de Souza with their discussions about the history of Serra Branca-PB; 

Pimentei and Aguilar that helped me to understand the difference between rural school 

and field school, as well as the processes of implementation of these groups; Field that 

discusses the training of workers, among others. We also had the essential collaboration 

of the oral accounts of those who participated actively in the establishment of 

educational institutions both in urban and in rural areas. Through their thoughts about 

education and the creation of the groups, we reali zed that education w’as responsible for 

social, economic and intellectual development in the municipality. We still had the 

pleasure of reading the descriptions left by Canon John Majid who was the 

"responsible" for the intense mobilization that culmmated with the construction of the 

first school in the city.

Keyword: Serra Branca, education, teachers and Schools
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INTRODUCÄO

Ern uma noite de terca-feira fui a Universidade decidida a trancar o curso, ao 

informar a minha decisäo a Ana', ela me aconselhou a convidar primeiro um professor 

(a) para ser meu orientador (a) se näo conseguisse eu teria que “fechar” o curso. Ao sair 

do departamento conviidei a professora Regina que acolheu meu convite, ao retomar a 

Serra Branca^ fiz uma lista das pessoas que poderiam me ajudar com indicaqöes, com 

imagens e com entreviistas. Esta ultima foi a mais trabalhosa, visto que eu ia as casas 

marcava um dia para retomar alem de elaboramos uma metodologia para estimular a 

memoria das entrevistadas, ja que algumas pessoas se queixavam de lapsos de memoria 

devido ä idade e o tempo que ocorreram os fatos. Em algumas casas foi necessario ir 

mais de uma vez devido ao tempo disponivel das pessoas.

A parte das entrevistas näo foi fäcil, alem da falta de tempo encontrei 

dificuldade e resistencia por parte de um ou outro gestor, que näo concordava que parte 

da pesquisa fosse realizada nos arquivos dos educandärios.

Logo depois do trabalho de campo e uma parte das obras lidas chegou o 

momento de adentrar na diseursäo do tema.

A monografia conströi-se como objetivo de problematizar o processo de 

implantaqäo da educaqäo, atrelado ao processo de desenvo 1 vimento social, economico e 

mtelectual da populaqäo em um periodo correspondente aos anos de 1940 a 1986.

Pensamos escrever sobre a educaqäo para; revisitar um espaqo que ultimamente 

so existe nas lembranpas daquelas pessoas que fizeram parte do processo educativo 

local. Problematizamos ainda as identidades’ construidas durante esse percurso, 

dividimos o trabalho em dois capitulos. no primeiro demos enfase as lutas dos 

moradores e idealizadores para conseguir abrir a primeira escola no municipio, 

buscamos analisar as formas utilizadas pelos professores para educar as crianqas dentro

rtsaisienie Administrative da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

Serra Bianca e um Municioio brasileiro do Estado da Pararba. Localiza-se na microrrcgiao do Cariri 

Ocidental e na mesorregiäo da Borborema. Segundo os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatistica), no ano de 2012 sua popula^äo estä estimada em 13.101 mil habitantes. E possui uma area 

territorial de 738 km2 3. Fica a 238 km de distäncia da Capital, Joao Pessoa.

3 “As identidades ganharam livre curso e agora cabe a cada individuo. homem ou mulber, captura-las em 

pleno voo” (...). (BAUMAN, 2005, p. 35). Assim a cducacto foi um ato de liberta?äo para os moradores 

de Serra Bianca.
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dos educandärios, elencamos os motivos que levaram a construcäo do ünico cinema da 

cidade e como ocorreu a implantagäo dos grupos escolares na zona rural. Esses espagos 

foram considerados e  anaiisados como estafc»elecimento de relacionamento social 

durante a luta para construgao das escolas e implantagäo os cursos, inclusive os de 

capacitagao profissional. Cada espago tinha sua dimensao religiosa, social, econömica e 

politica. Os mesmos foram construidos pelos moradores que habitaram e alguns ainda 

habitam o municipio de Serra Branca-PB.

Dentro desse contexto a iniciagao da educagao em Serra Branca comegou timida, 

na decada de 1940, aos poucos foi ganhando importäncia, conquistando espago. 

ampliando a quantidade de educandärios, diversificando os cursos e melhorando a 

qualidade do ensino. Todo percurso foi importante para esse municipio como nos fala 

durante a entrevista, a professora aposenta da Maria Augusta de Brito4 “foi 

extraordinärio para a cidade a construgao das escolas e dos novos grupos, a inclusäo de 

novos cursos principalmente na ärea da educagao, devido ao acrescimo do numero de 

professores trabalhando sem ser habilitado para exercer a profissao”.

No segundo capitulo refletimos sobre a implantagäo das primeiras escolas, os 

cursos ministrados e a repercussao no cotidiano dos discentes e docentes. Ainda neste 

capitulo discutiremos a intervengao do poder politico na educagao e as alteragöes 

realizadas pelas escolas para resolverem os problemas financeiros e se adequarem a 

nova condigao social.

Os moradores conquistaram novos häbitos incluindo a diversao devido ä 

inauguragao do cine-educativo o quäl alem de divertir tinha o objetivo de ajudar as 

pessoas carentes, a ajuda a quäl nos referimos era segundo o Päroco “a transformagao 

do lucro do cinema em bolsa de estudos para as criangas carentes”.

Durante as entrevistas observamos como foi o relacionamento das pessoas para 

conseguir iniciar o ano letivo em um lugar precäio e sem recurso, mas esse espago foi 

pensado como o primeiro passo para posteriormente construir outros educandärios e 

estabecer a educagao como uma meta a ser cumprida.

Tal caminho foi muito dificil de ser trilhado devido ä carencia de dinheiro, mas o 

padre conseguiu convencer os serra-branquenses t(ue:

4 Em cntre\ista conocdida a aulora no dia 08 de agosto de 2012.
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A educacäo e cm geral adjetivada, aparecendo em associacäo a outros 

tennos basica, aberta, populär, compcnsatöria, profissioual, integral, em 

serviqo, ä disläncia. especial, formal, fundamental, geral e tantas outras. 

Essas diNcrsidades de adietivos possibilita aos educadores dar conta da 

ampütude do conceito e relaciona-los ao campo do desenvolvimento (...). 

(CAMPOS. 2009. p 50).

A educacäo fiinciona a partir destas cfciversidades apresentadas por Campo? 

(2009) avalia quais foram as diferengas que levaram a consolidagäo e desenvolvimento 

educacionai no municipio de Serra Branca.

As escolas eram compreendidas de modo distinto para os moradores tanto da 

cidade quanto dos sitios. O certo e que, para os residentes da zona rural näo havia mais 

a necessidade de sair do seu lugar para estudar, a educacäo ofertada nos grupos 

aumentou o nümero de crian^as matriculadas na zona rural.

Porem as escolas fizeram parte da educacäo dos ricos e dos pobres, ja que todos 

se beneficiaram, o c|ue permitiu aos historiadores e pesquisadores penetrar nas 

abordagens pedagögicas em tomo do tema, consentindo a averigua^ao da ideal izaQäo de 

um povo. A explica^ao para o termo educar esta presente nas descri^öes do passado e 

nos relatos das pessoas que viveram, trabalharam e estudaram nas escolas pesquisadas. 

Deste modo, realizamos uma pesquisa sobre os antigos costumes educacionais e 

desejamos identificar os obstaculos enfrentados por todos os envolvidos no projeto.

A educacäo no Municipio de Serra Branca foi visto como uma abertura para o 

desenvolvimento näo so intelectual dos habitantes, mas cuitural e econömico mesmo 

antes de ter seu territorio emancipado

Ao realizar esta pesquisa percebemos que a educacäo nesta localidade era um 

sonho a principio de um Padre recem-chegado a matriz e depois passou a ser o objetivo 

de toda popula^äo do distrito e posteriormente da cidade, a partir desta descoberta 

buscamos resgatar a introdufäo educacionai em Serra Branca.

Mas a politica educacionai utilizada foi eficaz para a constru^äo de diversas 

escolas e grupos que em sua maioria foram implantados na zona rural conforme reza a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educacäo Nacional (LDB) de 1961° “a educacäo e direito 

de todos e serä dada no lar e na escola”. Deste modo, esta passagem se enquaara aos

A pnmeira escola foi aberta na cidade de Serra Branca no final dos anos 40, mais precisamente em 
to 46. e o municiDto so foi emancipado no ano de 1959. 
ö A lei em questao e a Lei n° 4 024 de dezembro de 1961.
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dois tipos de escola que conhecemos no decorrer desta pesquisa. Assim sendo a 

educa^äo do lar pode ser mencionada tambem quando nos referimos äs escolas das 

zonas rurais, pois as mesmas em alguns sitios foram instaladas e funcionavam nas 

residencias dos pröprios educadores. A expansäo das escolas aconteceu näo sö por 

decisao participativa p»opular e religiosa, mas o Municipio, o Estado e a Uniäo tambem 

tiveram sua participa^äo na constm^äo e manuten^ao a principio dos grupos escolares e 

da Escola Cönego Joäo Marques Pereira.

A pesquisa da histöria da educa^äo foi tratada atraves de abordagens orais e nos 

preocupamos em descirever o significado destas escolas para os diversos segui mentos da 

sociedade Serra-branquense. Pois segundo a Professora Estelita Antonino' “o Päroco so 

acreditava em crescimento social e econömico quando as pessoas do local crescessem 

primeiro intelectualmente”

Entäo escolhemos esse tema uLJma Cidade sö Cresce se a Populagao Crescer 

Intelectualmente'''-. Uma Histöria da Educagäo em Serra Branca- PB. (19-12-1986), 

pensando na reflexao feita pelo Cönego, entretanto ja foram publicadas värias obras que 

tiveram como fonte de: pesquisa a educapao, a exemplo de Campos (2009) nessa obra a 

autora citada fala como se deu o processo da educagäo e forma^äo das pessoas e analisa 

as modifica^Öes que ocorreram na vida dessas pessoas durante o periodo de 

modernizagao social, econömico e acima de tudo no ämbito pessoal. A partir da obra de 

Campos percebemos que a educagäo da cidade de Serra Branca foi se ampliando 

seguindo o exemplo de outras cidades bem como as obras do Padre Ibiapina.

Otaiza de Oliveira Romanelli (1980), em seu livro analisa os värios periodos da 

histöria da educa^ao do Brasil e descreve como foram implantados cada curso e quäl 

classe social cada um deveria alcan^ar, como funcionavam, as disciplinas e o ano de 

dura^äo de cada um. A partir desta leitura percebemos quando e como ocorreu cada 

movimento, cada reforma voltada para o aprendizado e porque o curso de corte/costura, 

bordado, datilografia. arte domestica, primärio, comercial e magisterio foram 

mtroduzidos no municipio pesquisado.

A autora Pimentei (2010) analisou a relagao entre o homem e a natureza 

incluindo outros aspectos como: o modo de vida das pessoas, a iniciativa do Estado para 

msenr grupos escolares nos sitios e tambem ofeitar aos professores cursos de formagao

' Em cntrevista concedida a  autora no dia 21- 03- 2012 pela escritora do livro: Fatos Histörieos de s c .._  
Branca
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docente antes dos mesmos comecem a lecionar. Mas so em 1983 foi inserido no 

municipio o curso do Magisterio para capacitar pessoas que optassem por triihar a 

carreira docente.

Quando Pimentei descreve este artigo ela se preocupa em mostra aos leitores as 

dificuldades enfrentadas pelas pessoas para ter a oportunidade de incluir a educa^äo nos 

lugares distantes da zona urbana. Ela ainda faz um levantamento sobre como 

funcionavam as politicas publicas voltadas para a educa^äo, alem de distinguir a 

educagäo rural da educac^ao do Campo. Em Serra Branca pode ter acontecido um tipo de 

educagao, citado pela autora, a educacao rural com incentivo dos latifundiärios e dos 

politicos, ja que os grupos foram projetados, construidos e mantidos pelo Estado. Alem 

de manter um funciortärio do Estado habilitado para vistoria-los, os mesmos deveriam 

ser agregados a um grupo na zona urbana para fäciiitar o envio de verbas, material para 

manuten^äo e o pagamento dos professores

Problematizamos, entao como ocorreu a constru^ao das escolas e os percursos 

que levaram a sociabilizacäo cultural e reügiosa da popula^ao, visto que os mesmos 

contribuiram historicamente na formacäo educacional de Serra Branca durante as 

decadas de 1940 a 1980.

Comegamos ressaltando que näo foi realizado nem um trabalho ou pesquisa 

academica voltada ä explora^ao desse tema durante o recorte temporal que trabaihamos. 

Quando analisamos os arquivos das escolas e da casa paroquial encontramos as präticas 

sociais da sociedade em discursao, junto ä igreja, ao comercio e os eventos, essas 

präticas foram importantes para o desenvolvimento deste trabalho

Quando nos referimos a Historia de Serra Branca, existe a obra de Souza (2008) 

que engloba toda historia local em poucas päginas. E foi organizado um trabalho 

intitulado por Projeto Matinore. O mesmo foi elaborado por alunos que estudavam o 

ensino fundamental na Escola Estaduai de Ensino Fundamental e Medio Senador Jose 

Gaudencio. Entao, estes trabalhos sao realizados de modo a fazer um levantamento a 

respeito do nümero empreendimentos existente na cidade.

Ao mencionarmos este municipio durante os anos analisados, sentimos uma 

dificuldade significanite devido ä inexistencia de fontes documentais, por este motivo 

recorremos a oralidade, mas as pessoas ao longo do tempo tendem a esquecer o que 

ocorreu ou näo recordam o que vivenciaram mxessitando de estimulo para que estas 

lembrangas venham a tona. Alem disso, alguns documentos foram incinerados ou 

destruxdos por insetos, deixando uma lacuna
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O termino do curso de Bacharelado em Histöria se darä com a minha 

monografia, este trabalho trouxe Serra Branca para os debates histöricos e academicos. 

Nesse sentido. essa produqäo possui releväncia academica por trazer problematizaqöes e 

questoes teöricas pertinentes, dando enfase as questöes sociais por contar o passado dos 

moradores serra-branquenses. Mesmo com dificuldade para encontrar fontes, chamamos 

a atenqäo para o espaqo de vivencia e as fornnas utilizadas para mudar e melhorar a 

realidade do povo. No entanto, os metodos utilizados atingiu o objetivo desejado em 

longo prazo e depois de muita luta dos moradores e do Padre.

No que diz respeito ä historiografia paraibana sobre o tema, a anälise da 

implantaqao da educaqäo ligada os grupos escolares foi realizada a partir da obra de 

Pinheiro (2002), em seu livro no quäl e discutida a implantaqäo de um modeio de grupo 

gratuito e quäl a repercurqäo destes grupos näo so na sociedade serra-branquense mais 

em todo Estado.

Pinheiro (2002) se propöe a descrever a origem, a organizaqäo e o 

funcionamento desse tipo de grupo. Todo seu livro faz alusäo aos grupos e aos espaqos 

os quais foram inseridos.

Para poder construir essa narrativa histörica sentimos a necessidade de analisar 

antes fontes locais para adentrar a histöria que iriamos pesquisar, entäo percebemos que 

tais fontes eram inexistente o que nos levou a optar pelos caminhos da oralidade.

Esse contato com pessoas que viveram, estudaram e trabalharam nos permitiu 

ficar diante das fontes; e analisa-las, conseguimos problematizar a realidade dos serra- 

branquenses dentro de um espaqo religioso, econömico, educativo. Acrescentamos 

ainda relatos dos entrevistados e fotos dos eventos. Entäo, optamos pala histöria oral 

para enriquecer o nosso trabalho, pois foi a partir das conversas que podemos adentrar e 

reconstruir o espaqo que foi alterado ao longo dos anos

Ao fazer uso da Histöria Oral recorremos a Freitas (2006) a quäl descreve em 

sua obra que “a histöria oral temätica e feita com entrevista que e elaborada com caräter 

temätico e e realizada com um grupo de pessoas sobre um assunto especifico. Essas 

entrevistas tem caracteristicas de depoimento e näo abrange todas as necessidades dos 

depoentes”. Historicamente conseguimos delimitar o espaqo, os costumes e o cotidiano 

dos habitantes atraves das narrativas dos moradores.
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CAMINHOS METODOLÖGICOS

A oesquisa foi elaborada por meio do uso de documentos eclesiästicos e 

entrevistas a respeito do tema. Näo foi encontrado nenhum documento nos arquivos do 

poder püblico, todo material utilizado neste trabalho incluindo as fotos pertencem aos 

acervos particulares das pessoas entrevistadas, dos arquivos eclesiästicos e das proprias 

escolas. Para analisar os caminhos percorridos pelos precursores da educagäo em Serra 

Branca, consukamos pessoas que participaram dessa trajetöria, documentos nos 

arquivos das Escolas: A Escola Estadual de Ensino Infantil e Fundamental Vasconcelos 

Brandao, Escola Municipal de Ensino Infantil Fundamental e Medio Conego Joäo 

Marques Pereira, alem das informa^öes colhidas nos arquivos do Quinto Nücleo de 

Educagao, este localizado no Municipio de Monteiro0. Todos os documentos foram 

utilizados para fundamentar esta pesquisa, as entrevistas devem ser consideradas corao 

fontes principais alem das fotografias que serviram para ilustrar o trabalho e seräo 

usadas como complemento das entrevistas.

Preferimos analisar todo trajeto percorrido pelo Padre Conego’ Joäo Marques 

Pereira idealizador educacional e das demais pessoas que acreditaram em sua proposta e 

adotaram o projeto sobre o desenvolvimento educacional local. A educa^äo, segundo 

Campos (2009) em sua obra a quäl analisa a educa^äo como um sentido de mudarxja 

para a contemporaneidade, mas para que essa transforma^äo aconte^a e se desenvolva, 

era imprescindivel que ocorresse uma organizagäo nos curriculos, nos tempos e nos 

espa^os escolares, da gestäo e do trabalho dos professores. Tais alteracoes de häbitos 

iram interferir na vida social, cultural e intelectual dos habitantes.

A partir das entrevistas conhecemos o andamento das construQÖes e das 

inauguraQÖes das respectivas escolas: Escola Profissional Pio XII, comecou a fimcionar 

em 1955; do eine- educativo foi inaugurado em 1966, ünico cinema da cidade e que 

funcionava interligado com a educayäo local; no mesmo ano o Colegio Comercial 

Wamberto Torreäo foi fundado; em 1969 foi ä vez da Escola Vasconcelos Brandao abrir 5

5 Todas as escolas de Serra Branca cnviam seus documentos para o Quinto Nücleo de Ensino o auai ric« 
localizado no municipio de Monteiro. Deste modo, als uns documentos cstavam arquivados no dito 
mumcipio.
9 De acordo com o Aurel io. näo hä diferen^a entre as dcnominagöcs de Padre e Cönego, todos sao 
ordenados seguindo o mesmo sacramento. Hojc o Cönego e um titulo de homenagem e reconhecimento 
por ser\ iQos prestados a Igreja. No decorrer deste trabalho iremos cliamar Joäo Marques Pereira de. Padre 
(apös ser ordenado), Cönego (Padre secular pertencente a um cabido e com obngagöes religiosas numa 
se) e paroco (E um Padre encarrcgo de uma guia. smönimo de vigäno) De\ ido a popula^ao local trata-lo 
deste modo.
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suas portas e no final da decada de 1960 foi ä vez da zona rural ser contemplada com as 

construpoes dos grupos escolares. Depois da construgäo dessas escolas e a ampliagäo do 

nümero de aiunos surgiu ä necessidade de formar professores em Serra Branca sem que 

os mesmos mudassem para outros municlpios. Entao a partir de 1986 a Escola Cönego 

Joäo Marques Pereira foi ativada com o curso do magisterio.

De um modo geral as escolas eram organizadas a principio pelos Padres e os

mesmos se responsabilizavam por gerir estas instituigbes Portanto, Libänio afimna que

gestäo pode ser definida de acordo com.

(...) Os processos intencionais e sistemäticos de se chegar a uma decisäo e 

fazer a decisäo funcionar. a alividade pela aual säo mobilizados meios e 

procedimentos para se atmgir os objetivos da orgamzagäo. envolvcndo, 

basicamente, os aspectos gerenciais e tccnico-adimnistrativos (...). 

(LIBÄNIO, 2008; 101).

Com a analise dos documentos sobre a fimdagäo das escolas, juntamos as 

experiencias dos entrevistados e as descrigöes registradas pelo Padre nos livros ae 

Tombo.

Vinculamos a pesquisa outras fontes bibliogräficas de autores que discutem 

sobre pontos especificos que seräo utilizados no decorrer desta redagäo. säo eles: Sousa 

(2008), Freitas (2006), Freire (2011), Coraggio (2000), Libänio (2008), entre outros. 

Estes autores defendem a educagäo como o principal passo a ser dado para desenvolver 

näo sö uma comunidade, mas regiöes e paises, discutindo tambem präticas de educagäo 

e organizagao escolar, alem de descrever fatos histöricos sobre o municlpio de Serra 

Branca

A educagäo pode ter sido vista como um acontecimento necessärio para a 

populagäo da Cidade de Serra Branca. Mesmo assim ainda sao poucos os trabaihos 

academicos que explore essa temätica utilizando documentos locais. Entao entendemos 

que essa temätica merece maior atengäo dos historiadores, para que as pessoas que 

lutaram para inserir a educagäo no municipio näo sejam esquecidas e tenham seus 

estbrgos devidamente reconhecidos

Para realizar esta pesquisa utilizamos fotografias de pessoas que vivenciaram e 

participaram daquele que foi um acontecimento muito importante para esta comunidade, 

recorremos a documentos bibliogräficos dos acervos pessoais das seguintes pessoas. 

Margarida Antonino da Silva e Estelita Antomino de Souza, como tambem livros de 

tombo da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceigäo, localizada neste Municipio, e 

da histöria oral, que nos permitiu colher informagöes atraves de entrevista Segundo
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Freitas a entrevista tem carater temätico, oncle cada pessoa ouvida se aprofunda na 

descri^äo de um acontecimento, e e realizado com um grupo de pessoas sobre um 

assunto especifico

Freitas que ressaltam a historia oral como um depoimento que pode ser mais 

numeroso dando enfase a uma quantidade maior de informa^öes, que permite a 

compreensao entre elas. No entanto, no transcorrer das entrevistas as pessoas prestaram 

seus depoimentos contando passo a passo de suas memorias sobre o tema abordado, 

mas em nem um momento expiiquei que estävamos trabalhando com historia oral e nem 

fui questionada por nem um deles

Como citamos anteriormente as entrevistas foram realizadas com um grupo de 

pessoas que participaram diretamente da impiantagäo da educa^ao em Serra Branca e se 

deu de duas formas; gravadas e escntas devido algumas pessoas nao se sentirem a 

vontade diante de um gravador. Mas todas foram importantes para ampliar o 

conhecimento do passado e interpretar melhor os acontecimentos a cerca de um passado 

que se faz presente ate hoje.

As entrevistas se deram com pessoas coimuns e sem elas teria sido muito dificil 

ou impossivel de construir a historia sobre a educacäo no decorrer de mais de 40 anos 

Durante a conversagäo foram feitas perguntas sobre: Como foi construida a primeira 

escola? Quem foi o idealizador? Quem foram os primeiros professores0 Qual a liga^äo 

do cinema com a educacäo? Por que o colegio foi estadualizado9 Dentre outras.

A partir destas informa9Öes, vale chamar a aten^äo para a historia oral que e um 

caminho extremamente importante para conhecer e descrever as diversas possibilidades 

que surgem com este tipo de pesquisa. E>e acordo com Freitas entende-se que historia 

oral e um processo que.

(...) Utiliza-se de metodologia pröpria para a produgao ao connecimemo, sua 

abrangcncia. alem de pedagösnea e interdisciDlinar. esta rdacionada ao se^ 

papel na intcrprcta<päo do imagmäno e na analise das representagöes sociais 

(...) e um rnetodo de pesquisfi que utiliza ate tecnica da entrcMsla e outros 

procedimenlos articulados enire si, no registro de narratna da expericncia 

humana (...). (FREITAS, 2006; 15-18).

O emprego de uma pesquisa utilizando a historia oral e de grande releväncia 

requer tempo disponivel para prepara^äo das entrevistas, o contato com os 

entrevistados, a grava<;:äo dos depoimentos, a transcri^äo, a revisäo, e a separatäo do 

que vai ser utilizado neste trabalho.
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Ao conversar com as pessoas entrevistadas eu estava utilizando a histöria oral 

para que elas relatassem os acontecimentos do passado. Tais entrevistas foram 

realizadas durante a pesquisa da monografia, säo constituidas basicamente das a^öes 

que aconteceram nestas escoias, entäo faremos uma histöria do passado, aferindo 

sentido aos relatos narrados no decorrer das entrevistas.

Entäo, elaboramos um roteiro para deiimitar o trajeto a ser seguido no ato das 

entrevistas que foram realizadas com pessoas escolhidas a partir de suas histörias de 

vida e compromisso com a educa^ao e da participa^ao direta com as realizapöes 

idealizadas pelo Padre Joäo Marques Pereira. Utilizamos uma foto para demostrar a 

participa^äo da popula^äo em eventos promovidos pela Escola Profissional Pio XII.

Desfik Chico realizado no dia 07 de setembro de 1958. com encerramento em frente ao

cinema:

FOTO 1- Acervo pessoal de Margarida Antonino da Silva.

Podemos associar a histöria oral outras bibliografias que falam sobre a temätica 

escolhida para realizagäo desta monografia, ou seja, selecionamos autores que 

pesquisaram a educagao par escrever suas obras, a exemplo de Freire (2011), Coraggio 

(2000), Sousa (2008). dentre outros. Estes Hvros permitem a reauzacac .«£_■ 

comparapäo entre as entrevistas, os documentos e as demais bibliografias

Deste modo, percebemos que ao utilizar diferentes fontes podemos aprofundar o 

conhecimento acerca do tema e compreender as discordancias entre as fontes orais, pois 

cada um descreveu suas inquieta^Öes, ou seja, os momentos que marcaram suas vidas. 

Todas as informapöes foram realizadas por meio de perguntas visando estimular a 

memoria dos entrevistados.
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No primeiro capitulo iremos discutir sobre a implanta^äo da educa<jäo no 

Municipio de Serra Branca10 11, fazendo uma analise do avan$o ocorrido a partir do inicio 

da decada de 1940, mais precisamente em 1942. Apos os anos de 1955 se deu a 

construQäo da primeira escola, e suas sucessoras ate os anos de 1986. Discutiremos 

tambem como os primeiros professores lecionavam no decorrer dos anos pesquisados, 

como conseguiam inventar e reinventar espa^o fisico para ministrar as aulas, visto que 

ainda nao havia sido conclutda a construqio de nenhuma escola. Para alingir o objetivo 

Principal que era levar o conhecimento a todos, tanto do meio urbano quanto do meio 

rural. Neste ultimo havia o maior contingente populacional da epoca, os professores 

revezavam no saläo paroquial para ensinar a todos que buscavam o conhecimento.

Neste periodo Serra Branca tinha sua setle administrative indefmida11 e por isso 

os gestores municipais nao se interessavam em investir na educagao. Portanto, sö a 

partir do ano de 1942, com a chegada do Vigärio Conego Joäo Marques Pereira a 

Matriz, a sociedade mudou a forma de debater sobre educaijäo devido ao incentivo do 

religioso, o quäl buscava desenvolver intelectualmente os habitantes. Mas, a situa^ao 

tinanceira das familias impedia o acesso da maior parte da populapao a escola levando o 

Padre a desenvolver meios para incentivar e garantir nao so o ingresso como tambem a 

permanecia das crian^as e jovens menos abastados na escola.

No segundo capitulo, faremos um levantamento das escolas pioneiras, 

come$ando pela Escola conhecida como Escola do Padre, seguindo pela Profissional 

Pio XII, a mesma foi fundada em 1955 com o objetivo de atender a todos os jovens 

serra-branquenses, alfabetizando e ensinando-lhes uma profissao. Esta Escola (grupo) 

foi mantida financeiramente com os esfor^os do Päroco

"'Leranoki.

11 De acordo com relatos orais, Serra Branca surgiu a partir de duas fazendas de gado as margens dos rios 
oorcäo e jatobä que posteriormentc origsnaram um povoado denommado por Jericö. Em de/embrc de 

1943 foi redigido um deereto de lei n°520 que aiterou o nome deste lugar passando a se chamar 
Itamorotinga, que na Irngua Tupi- Guarani significa Pedra esbranquicada. esse nome se deu devido ä 

regiao ter uma enorme elevagäo rochosa que hqje e conhecida por serra do jatobä, alem de eleva-lo & 
Distrito da cidade de Sao Joäo do Cariri. Ja no ano de 1947 o Distnio foi elevado ä categoria de Cidade e 

voltou a  ulilizar o nome de Serra Branca
Portanto, esta disputa continuou ate o ano de 1951 quando a sede regrcdiu a distrito do Municipio Sao 

Joäo do Cariri. entretanto a indefiniqäo poiitica c tcrritonai do Municipio de Serra Branca permaneceram 

em um empasse ate o ano de 1959, no dia 10 de Abril deste mesmo ano foi criado o deereto de lei n° 

2.065 que penmtiu o desmembramento definitive entre as cidades de Serra Branca e Sao Joäo do Cariri. 
Entäo Serra Branca se tomou Municipio e teve seu territörio dividido e a eie anexado tres distritos, foram 
eles: Coxixola, Santa Luzia e Sucuru Essa divisäo territorial pennaneeeu assiut ate o ano de 1994, 

quando no dia 29 de abril o distrito de Coxixola foi emamcipado. Entäo o atual territörio de Serra Branca 

ficou com dois distritos, säo eles: Santa Luzia e Sucura.
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Posteriormente, ampliou o nümero de estudantes surgindo ä necessidade de 

construir uma escola mais ampla para acolher a demanda dos alunos, alem de implantar 

o ginasio'2 Com a ampliatjäo dass series os alunos nao necessitavam mais se dirigir a 

outras cidades para dar continuidade aos estudos. Contando com doa^öes da sociedade o 

Colegio Comercial Wamberto Torreäo’1 foi erguido.

Todos os centros educacionais passasram por intervenpöes politicas, para 

continuar funcionando. A Escola Vasconeelos Brandäo ja foi construida com recursos 

da Uniäo, no ano de 1950, periodo em que o Pals estava vivenciando uma forma de 

govemo democrätico, mas cheia de restri^öes o que correspondia ao fim do Estado 

Novo, tendo como representante o Presidente Cieneral Eurico Gaspar Dutra1-*. As duas 

primeiras escolas acima citadas passaram por inümeras dificuldades financeiras, ja que 

os alunos deveriam pagar mensalidades equivalentes a <Cr$ 500,00 e Cr$ 300,00 pela 

matricula, respectivamente, ficando inclusive certo que deveria haver uma pondera^ao 

em pagamento para aqueles que näo dependerm de boa situa^äo financeira= (SOUZA, 

2008). A situacäo das Escolas ficou quase insustentävel ate que o Colegio Comercial foi 

estaduaiizado e a Escola Profissional Pio XII foi municipalizada.

No entanto, houve a necessidade de formar professores. Entäo no ano de 1983 

foi construida a Escola Municipal Conego Joao Marques Pereira" com o curso do 

magisterio. * 13

■ O nivel de escolaridade em discursäo. hoje e referente ao ensino fundamental maior que corresponde do 

sexto ao nono ano e ao ensino medio.
13 Foi comerciante no Distrito de Serra Bianca e amigo do Conego Joao Marques Peretra. Scgundo os 
entrevistados o Conego o homenageou por dois motivos: o primeiro foi porque o nome do Colegio 
deveria ser de uma pcssoa ja  falecida e o scgundo motivo foi devido äs contribuigöes, financeirameme 

falando, realizadas por eie durante a abertura da Escola do Padre.
' 4 Nesse govemo a educagao reapareceu como direito concedido a todos e deste modo o Estado deveria 

garantir na forma da lei a pennanencia dos alunos na escola. a educa^ao em todos os niveis, juntam ente
com a iniciativa privada

13 O  nome desta escola tmha como ofojetivo homenagear o prccursor da educacäo da cidade de Serra 
Bianca.
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Durante as entrevistas compreendemos a expectativa dos habitantes da Cidade 

de Serra Branca, no momento em que f'oram convidados a participar de um projeto 

voltado para construgao de uma escola.

A partir das informagöes fomecidas pelos moradores fizemos uma analise 

preliminar em tomo dos conceitos apresentados e no inicio deste trabalho iremos 

resultar alguns procedimentos relacionados ä historia da educagäo no Municipio de 

Serra Branca, demonstrando de modo espedfico os termos que evidenciem as 

informagöes e as analises do processo de itnplantagäo das primeiras escolas. Na 

primeira parte deste trabalho tentamos descrever os caminhos trilhados pelos 

idealizadores para construir a primeira escola, o cine-educativo, as formas usadas para 

evitar conflitos dentro da sala de aula e a implantagao da educagäo e dos grupos 

escolares na zona rural. Todos esses fatores so evoluiram devido ä presenga dos 

educadores, os quais foram determinantes para o desenvolvimento educativo do 

municipio. Iniciamos este capitulo falando como ocorreu a trajetöria do religioso para 

educar os cidadaos serra-branquenses

1.1-As Escolas em Serra Branca

Em 1942, a ideia de construir um lugar para instalar uma escolinha existta 

apenas no imaginärio e na necessidade dos moradores. Mas, com a chegada do 

Cönego10 Joäo Marques Pereira natural do Distrito de Serra Redonda17, o povo 

despertou o desejo de construir uma escola e/ou posteriormente amplia-la. Deste modo, 

eie realizou o desejo dos moradores e seu de introduzir a educagao em Serra Branca. Em 

periodo em que a cidade de Serra Branca10 näo era emancipada. * 1

* Ler a nota 9.

1 Serra Redonda e um municipio do Estado da Paraiba (Brasil) localizada na microrregiäo de C'ampina 

Grande, na mesorregiäo do agreste. de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatisiica) em 2010 o municipio tem uma populagäo de aproximadamente 7.050 habitantes e uma ärea de 

56 Km2. A mesma foi emancipada no ano de 1953 e csta localizada hä 897 km de distäncia da Capital. 

Joäo Pessoa.

18 Leia as notas 2 e 11.
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Ate o ano de 1962 as aulas eram ministradas em um saläo pertencente ä igreja. lä 

fiincionavam turmas de primeira a quarta Serie e os cursos profissionalizantes, depois 

que a construQäo do colegio foi concluida, as turmas foram transferidas para a escola 

nova, no ano de 1963. A partir deste ano, houve um aumento da demanda de aiunos nas 

escolas, surgindo a necessidade de construir outros educandärios e dividir os discentes 

de acordo com alguns criterios, como a idade e a serie das crian^as. Posterior ao fim da 

construcäo do colegio, os aiunos que estavam estudando da alfabetiza^ao ä quarta serie 

na zona urbana passaram a estudar no Grupo Vasconcelos Brandäo e as crian^as da 

zona rural tiveram a possibil idade de frequentar as escolas nos pröprios sitios pröximos 

as suas residencias, deixando para o novo educandärio apenas as turmas de quinta a 

oitava serie e os tres anos do curso comercial19 20

Na decada de 1980, o professor Milton Brito realizou uma pesquisa junto aos 

moradores e descobriram que a popula?äo aspirava a ODortunidade de introduzir no 

municipio um curso voltado para a capacita^ao de docentes e tres anos depois, no ano 

de 1983, foi inserido no municipio o curso do magisterio na Escola Conego Joäo 

Marques Pereira, lembrando que essa escola no come^o so seria aberta para ofertar o 

curso para habilitar professores, mas os organizadores resolveram tambem instalar o 

primeiro grau (ensino fundamental), nos tumos da manhä e tarde, deixando o tumo da 

noite exclusivamente para o novo curso.

Esta pesquisa vem discutir as präticas cotidianas, as experiencias e o convivio

social dos moradores dos sitios e da cidade. O entendimento do significado dessas

präticas pode ser percebido apös a altera^äo dos aspectos sociais e histöncos

ocasionados devido ä construgäo das mesmas. Segundo a professora Edite Antonino,

em entrevista"”, ela nos disse que houve algumas altera^öes visiveis na popula^äo local,

tanto do ponto de vista intelectual auanto econöitnico. Veremos o depoimento

Como tudo na vida tcin dois lados um bom e um nnm, ncstc caso o lado bom 

löi ä garantia de manter o colegio funcionando. pagar os fimcionärios, fazer a 

".anutencäo do educandärio e ampiiar as bolsas estudantis para os jovens. Ja 

o lado ruim foi ä perseguicäo politica que os funcionärios foram obrigados a

conviver. (...). (SOUZA).

19 De acordo com as novas mudancas sugeridas pelo MHC (Mmistcno da Educapäo e Cultura). a quarta 

serie corrcsDondc ao atual quinto ano do ensino fundamental, as quinias e a oitavas series corresponde ao 

sexto e ao nono ano tambem do ensino fundamental Ja os tres anos do ensino comercial de lugar aos tres 

anos do ensino medio.

20 Em entrevista concedida ä autora pela Professora Edite Antonino de Assis Sousa, no dia 17 de Abril de 

2012 .
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Nesse depoimento a professora relata os pontos positivos e negativos que 

ocorreram no interior do espaqo fisico da escola a quäl ela trabalhou, alem de afiangar o 

estudo daqueles estudantes que näo dispunham die condiqöes para arcar com as despesas 

das mensalidades e evitando que houvesse um aumento da evasäo escolar. Quando a 

professora Edite Antonino se refere aos problemas relacionados aos politicos, e 

importante frisar que naquele periodo näo era cctmum ä realizaqäo de concurso püblico. 

nem municipal e nem estadual, mais provavelmente por este motivo sempre apös os 

pleitos eleitorais o candidato eleito substituia todo o quadro de funcionärios e demitia os 

opositores.

Dentro deste contexto histörico e politico, os funcionarios nao eram efetivos e as 

palavras demissäo e admissäo passaram a ser usadas com frequencia em “cartas” que 

Ihes eram enviadas sempre apös cada eleigäo.

No entanto, as dificuldades vivenciadas pelos funcionarios dos educandarios näo 

atrapalhava o funcionamento das escolas e nem do cumprimento do ano letivo. Pelo 

contrario, a luta para manter as escolas abertas continuava. Os cursos foram implantados 

para capacitaqäo de mäo-de-obra e reduqäo do desemprego, ja que o povo convivia uma 

realidade de emprego por indica^äo, ou seja, as pessoas aptas ao mercado de trabalho 

deveriam ir ä procura de pessoas que os encatxavam em uma ou outra vaga. 

Dependendo do cargo a ser assumido näo exigia-se certificado ou experiencia. Mas, o 

Cönego tentava incentivar o estudo e a capacitajäo profissional como forma de ampliar 

a oportunidade näo sö de entrar, mas de se manter no trabalho. Portanto, aquelas 

pessoas ditas formadas com diploma21 tinham mais chance de conseguir outro emprego.

E aos poucos as primeiras escolas foram cumprindo com seus objetivos e 

sucessivos cursos profissionalizantes foram sendo implantados, dentre eles destacaram- 

se os cursos de corte/costura, comercial, e magisterio. Todos estes cursos tinham dois 

objetivos, o primeiro seria desenvolver o intelecto e ampliar o conhecimento dos alunos 

e o segundo habilita-los para o mercado de trabalho. Entäo, o estudo nos cursos 

profissional izante deveria exercer a funqäo de transformar a vida daquelas pessoas que 

neles buscavam conhecimento, se contrapondo a cita9äo que o autor Freire (2011) 

menciona em seu livro que

(...) O operario precisava incentivar a partir do proprio trabalho, a sua 

::±;dania. que nao se constrcii apenas com sua eficada tecnica, mas tambem

: Apös o termino do curso do Magisterio os futuros doccntcs recebiam um documento que comprovava o 

titulo de professor. este documento era denominado de diploma.
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com sua luLa politica cm favor da rccriagao da sociedade injusta, a ceder seu 

lugar ä outra menos injusta e mais hnmana. (FREIRE. 2011; 100).

No entanto, a ideia do Padre e dos moradores que lutaram pela constru^ao das 

escolas e autorizapäo dos cursos, era recriar uma sociedade onde o povo pudesse ser 

ouvido atraves de suas lutas e demonstra que sö o letramento poderia mudar a condi?äo 

social de um povo. Deste modo a justi^a ou a injusti9a da sociedade poderia ser 

entendida como modo “inapropriado” de se educar E nos leva a entender com a 

pesquisa que os cursos implantados na cidade onde foram realizados os estudos 

apresentavam meios para libertär e abrir caminhos para que as pessoas nao precisasse 

ser so tecnica e lutassem por seus ideai s.

Sendo assim, a escola e continuidade na definigao daquilo que as pessoas fazem 

e passam de gerapäo em geragao, seguindo uma periodicidade. A escola se faz presente 

todos os dias durante o ano todo, todos os anos, elas sofrem modifica^öes na estrutura 

fisica, no quadro de funcionärios e materiais didäticos, deste modo äs escolas podem e 

devem variar o conteüdo ocasionando a atualizafäo a cada ano.

No entanto, as escolas foram inventadas na cidade de Serra Branca para instruir 

os alunos tanto na zona urbana quanto na zona rural, proporcionando a oportunidade de 

se aprimorarem para o mercado de trabalho. Foi essa ideia que nos fez tentar 

reconstituir a histöria da educagäo em Serra Branca, observando seus elementos, suas 

lutas e conquistas, mais sobre tudo a concep^äo de educapäo para os serra- branquenses

1,.2-Os Primeiros Educadores

O Conego Joäo Marques Pereira cheeou ä cidade de Serra Branca no ano de 

1942 e se deparou com um lugar onde faltava o bäsico para suprir as necessidades 

mtelectuais dos moradores. O bäsico a que eie se referia era a ausencia total das escolas 

o que impedia äs crian^as de estudar e no caso das familias menos abastadas a carencia 

de escolas era visto um obstaculo que impossibilitava os garotos (as) e os jovens de 

estudar e qualiftcar-se profissionalmente.

Ao utilizar a coiocagäo suprir tivemos o intuito de demonstrar que os habitantes 

do municipio pesquisado sö tiveram a oportunidade de estudar na pröpria cidade apös a 

chegada do Conego a Serra Branca.
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Ate aquele momento so as familias ricas podiam manter os filhos nas escolas ja 

que as mesmas eram particulares. Entäo os pais enviavam os filhos para os Institutos 

Educacionais^que funcionava como intemato e na maioria das vezes as familias 

mandavam as meninas para os conventos com o objetivo de educa-las na fe, para o 

matrimonio, aprender a 1er e escrever ou estudar para ser ffeira. Naquela epoca ate nas 

escolas cristäs os pais deveriam arcar com as despesas pessoais dos alunos (as).

Ao chegar a uma cidade e se deparar com uma realidade oposta ao seu ponto de

vista, o religioso resolveu iniciar uma luta para que a educagäo passasse ser privilegio

de todos e näo de uma minoria. A principio eie conseguiu fazer com que os moradores

da cidade ampliassem a visäo sobre o campo educacional. Pois.

V-.) a cducagao e uma forma ampla signtfica lutar contra a dicotomia das 

ataoas entre o pensar e o fa/cr, uma vez que todos os sujeitos, aduitos ou 

criangas. sao capa/es de corastruir um saber sobre uma atitude. identificar 

problemas e resolve-los, dominando assim a apreensao da realidade (...). 

(CAMPOS. 2009; 50).

De acordo com os preceitos intelectuais e religiosos do Padre a populagäo so se 

desenvolveria quando houvesse escolas na regiäo com profissionais habilitados para 

lecionar, desde a alfabetizagäo ate cursos que capacitasse para o mercado de trabalho. E 

dentro deste contesto eie näo mediu esforgos para conseguir construir um predio onde 

pudesse implantar uma escola no municipio que atendesse a todas as necessidades dos 

moradores na epoca.

Com a construgäo da escola, alguns cursos foram ofertados na cidade, estes 

cursos deveriam ser destinados para atender mogas e rapazes; entretanto. as mulheres 

aprendiam nos cursos profissionalizantes um oficio alem 1er e escrever, ambos os cursos 

visavam uma capacitagäo profissional e intelectual com o objetivo de dar oportunidade 

igual a todos, mas depois de formadas as mulheres näo precisavam afastar-se dos seus 

lares para trabalhar e ajudar os maridos tainbem financeiramente. Ja os homens 

estudavam com o objetivo de aumentar a possibilidade de ingressar no mercado de 

trabalho. Para o Padre näo bastava cumprir com as obrigagöes religiosas porque eie 

acreditava o seguinte

(...) Que era uma niissao evangelizadora fundar uma Escola onde pudesse 

oferecer uma melhor educagäo äs criangas e aos jovens da regiäo, devido ä

“  De acordo com os entrevistados, os institutos os quais os moradores de Serra tsranca enviavam sc«„ 

filhos para estudar esta\am  localizados nos miuncipios dt: Areia e Caoina Grande
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carcncia näo so de escolas mais de professores tambem na cidade de Serra 

Branca (...). (SOUZA) 3 .

Essa citacäo e um trecho retirado de um depoimento da professora Estelita 

Antonino, ela lembrou que o Cönego acreditava ser seu dever lutar para implantar a 

educa^äo na regiäo a quäl eie foi incumbido para ser representante religioso, deste modo 

eie saiu ä procura do apoio dos moradores, principais beneficiados, os quais podiam 

contribuir com trabalho e dedica^äo cuidando das obras educativas e lecionando nas 

salas improvisadas. No entanto, toda ajuda era bem vinda para viabilizar a realiza?äo de 

um projeto ambicioso para a epoca

Com muita luta os projetos come^aram a se concretizar, as escolas passaram a 

ter espaQO fisico e foram construidos dois educandärios por intermedio do Conego, säo 

os seguintes: Escola Profissional Pio XII23 24 e o Colegio Comercial Wamberto Torreäo. A 

primeira foi instalada na casa paroquial, conhecido tambem por salao paroquial ate 

mudar-se para um predio proprio e depois para o Colegio e a segunda foi constraida 

com dependencias mais amplas25 26

Mesmo apos a construgäo do novo predio os servidores das Escolas Profissional

Pio XII e Colegio Comercial Wamberto Torreäo continuaram trabalhando em regime de

semi- voluntariado Usamos esta palavra devido os honorarios dos docentes näo serem

pagos mensalmente, este fato ocorria porque as escolas em questäo fiincionavam com

doa^oes, bolsas estudantis e algumas mensalidades, no entanto os recursos financeiros

eram insuficientes para arcar com as despesas das pröprias instituiföes de ensino em

discursäo. Durante os anos em que o Conego se responsabilizou pela orgamza^äo

educacional do municipio, alguns educadores näo eram remunerados, mas estas pessoas

concordavam em desfrutar de alguns beneficios ofertados pelo päroco em forma de

agradecimento pelo trabalho prestado ä comunidade. Observe o que diz o relato:

(...) Para meentivar e cativar as pessoas que mesmo sem ser habitado para 

ensinar se pronuricavam a ir para uma saia de aula iecionar as crian^as e os 

•ovens aue buscavam conhecimento. Eie custeava as despesas para garaniir 

que estas pessoas permaneceriam dando as anlas (... f 6.

23 A autora do depoimento näo enumerou as päginas do mesmo.

24 Esta escola recebeu o nome de “Escola Profissional Pio XDT em homenagem ao Pana Pio XII. Este 

Papa Nasceu com o nome de Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, foi proclamado Papa e escolheu 

este nome por suceder o Papa Pio XI. Seu papado teve inicio em 1939 e tenninou com sua morte em

1958.

25 A nova escola foi construida com alguns problcmas voltados para a acessibilidade devido ä altura das 

calgadas

26 Idem a nota 3
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O relato oral descreve as dificuldades de manter as aulas devido ä falta de 

educadores. Pois, aquelas pessoas que moravain em outro municipio e se deslocavam 

para Serra Branca recebiam apoio do “idealizador educacional”. O Padre arcava com os 

custos das passagens, alimentagao, estadia e hospedagem. Ja os docentes que habitavam 

na cidade auferiam de apoio locomotor para ir e vir da escola. (SOUZA, 2012). Porem, 

em forma de retribuigao aos trabalhos prestados pelos docentes o päroco ofertava festas 

em datas especiais como o dia do Mestre.

Em 1969 foi um ano marcado por profundos pesares e dificuldades devido ao 

falecimento do Conego27, pois o mesmo deixou um legado muito importante para a 

educagao local. Posteriormente ao falecimento do Padre, a situagäo econömica do 

Colegio Comercial Wamberto Torreäo ficou quase que insustentävel, aja vista que, a 

Fundagao Padre Ibiapina 28 29, a quäl auxiliou na manutengäo do Colegio e permaneceu 

enviando doagöes ao longo dos anos para ajudar a manter o educandärio funcionando, 

resolveu bloquear qualquer tipo de ajuda direcionada a esta escola. Como se näo 

bastasse, a Fundagao decidiu questionar a divisäo dos lucros da Escola e sem que 

houvesse como fazer o repasse exigido, o Colegio passou a contar com boisas 

estudantis. De acordo com a professora Edite Antonino era “competencia do poder 

politico estadual, mais precisamente dos deputados, obter e repassar estas boisas para os 

estudantes”.

Enquanto a cidade respirava educagäo e buscava incentivo para os profissionais, 

estava ao mesmo tempo tentando se sobressair da dependencia econömica e politica do 

Municipio de Säo Joäo do Cariri2v, e depois de värias tentativas conseguiu a 

emancipagao politica. No entanto, o municipio de Serra Branca, apös a emancipagäo, se 

tomou uma cidade tipica do interior da Paraiba, mantendo as caracteristicas rurais, com 

ruas sem calgamento e o principal meio de transporte ainda era cavalos, burros, 

jumentos e carrogas puxadas por tragao animal (bois e cavalos), alem de alguns carros.

i ä  acordo com os entrevistados o Conego Joäo Marques Percira faieceu no dia 07 de julbo de 1969, foi 

vitima de uma ulcera que roinpeu (estranguiou) aos 57 anos de idade. O  velörio foi acompanhado com 

grande comogäo por toda populagäo. O Padre foi scpultado em um tumulo constmido ao lado da Igreja 

onde eie dedicou 27ano de sacerdocio e obras voltadas para edncagäo local.

28 F.P. I. (Fundagao Padre Ibiapina) era a fundagao detentora das daras do Padre Ibiapina, estas obras 

tinharn como objeth o a  prestagäo de servigos sociais e cbocesanos em diversos municipios, dentre eles: o 

auxiho na constmgäo e manutengao das Escolas Profissionais, dos Ginäsios, das Escolas normais e de 

Cinemas com rendas rcvertidas para daras sociais.

29 Säo Joäo do Cariri e  um Municipio brasilciro do Estado da Paraiba. Izacaliza-se na microrrcgiäo do 

Cariri Ocidental e na mesorregiäo da Borborema Segundo os dados do IBGE (Instituto Brasilciro de 

Geografia e Estatistica). no ano de 2010 sua populagäo era esümada em 4.344 babitantes. E possuia uma 

ärea territorial de 702 km3. Esta localizada a 216 km de distäncia da Capital, Joäo Pessoa.
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Serra Branca se tomou uma cidade modesta, mas como em toda cidade interiorana havia 

uma lgreja e uma pracinha localizada na parte central e privilegiada do lugar. Observe 

abaixo a foto ilustrando o ambiente o quäl esta sendo descrito.

Ilustracäo da lgre ja de Serra Branca, no ano de 1965.

FOTO 3- Acervo pessoal do Fotografo Jose Heleno de Sousa.

,:2ste ambiente esDacoso e caimo aue a Dopuiagäo se encontrava para 

conversar aos domingos ou depois das missas. E com o passar do tempo a praga se 

tomou o principal ponto de socializa^äo e distra^ao de todos os serra-branquenses.

Ao observar como a populagäo estava aproveitando a frente da igreja, o Padre 

pensou em tomaras imedia^öes da matriz em um ambiente de entretenimento. A partir 

desta ideia o päroco resolveu utilizar este espa*?o para abrir um cinema, que iremos nos 

aprofundar mais adiante. Deste modo, a educapäo da cidade ganharia um incentivo extra 

financeiramente falando

Porem, a educa<jäo de Serra Branca estava sendo implantada em um periodo em 

que o Pais estava saindo de uma guerra30 e adentrando em um processo tecnolögico para 

o quäl o Brasil näo estava preparado, devido ä ausencia de investimento em cursos 

voltados para a capacitapäo tecnolögica. Visto que, houve uma necessidade imediata de 

mesclar educacäo e capacitagao de mäo-de-obra para que os operärios pudessem

3U
A guerra em queslao seria a 2a Guerra Mundial que teve inicio em 1939 e terminou em 1945.
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ingressar em um mercado de trabalho muito competitivo para a epoca. E isso e possivel

notar no trecho a seguir da obra de Marques:

(...) Qualificar mäo de obra era favorecer ao mercado de trabalho, pelo 

Jesenvolvimento que a educacao propiciava ao preparar os trabalhadores para 

os meios de produqäo e para os novos processos tecnolögioos. Esta 

necessidade tambem se fazia oportuna ao Estado, pela contribuiqao 

econömica da educaqao. que era tida conto fator fundamental para as rnetas 

tk  desenvolvimento. (...). (MARQUES. 2011; 4-5).

A citacao descreve a importäncia da educagäo neste periodo, tanto para o Pais 

quanto para o Estado. Portanto, a sociedade utiiizava a expressäo “educar para 

trabalhar”, a educagäo de Serra Branca tambem se enquadrava neste contexto e possuia 

fungoes politicas, desenvolvimentista, econömica e religiosa. As tres primeiras fungöes 

estavam interligadas, uma vez que so era possivel consolidar o desenvolvimento 

econömico do lugar se os politicos participassem das lutas junto com o povo. 

Entretanto, a fungäo politica em discursao faz alusäo a duas vertentes: A primeira faz 

referencia ä preocupagäo do Pais, Estados e Municipios em contribuir economicamente 

com a implantagäo e funcionamento dos nücleos educativos, mas esse funcionamento 

näo dependia apenas dos representantes politicos, contavam com o apoio populär e com 

a necessidade de aumentar o contingente de trabalhadores.

Ja a segunda vertente nos remete ao periodo militar, a partir da decada de 1960, 

este periodo apresentou um caräter antidemocrätico e os professores e alunos sofreram 

com as perseguigöes Entretanto, foi elaborado um Decreto de lei n° 477 que tinha como 

objetivo silenciar os docentes e os discentes, pois em todo Pais a UNE31 lutava contra 

este tipo de perseguigäo No municipio de Serra Branca ha registro da existencia da 

UNE, mais näo de sua atuagäo, de acordo com as anotagöes feitas pelo Päroco a UNE 

fazia apenas mobiliza^äo apoiada pelo representante catölico da localidade. A Uniäo 

Nacional dos Estudantes de Serra Branca patrocinava ou organizava, de forma explicita 

apenas os festejos em datas comemorativas como no dia das mäes, das criangas, semana 

da cultura e natal. O inicio dessas programagöes contava com evento liturgico e depois 

as pessoas se entregavam as comemoragöes ditas hoje profanas, com müsicas näo 

religiosas, brincadeiras para as criangas. Deste modo, o Padre fazia questäo de descrever 

no Livro de lotnbo como as programagöes seriam realizadas

i l UNE sigmfica Uniao Nacional dos Estudantes.
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(...) O programa foi prcenchido com diversos atos litürgicos e sociais. como 

sejam: missas cantadas, dialogadas, paiestras e celebragäo do natal das 

crian^as toda fesüvidade foi patrocinada pela Uniäo Estudantil Serra- 

branquense, como tendo cm Indo com a dedicacäo e valorosa cooperagao dos 

sein inan st a s 12

Os brasileiros estavam passando por um periodo de grande turbulencia para os 

intelectuais, so que as dificuldades enfVentadas pala populagao das cidades mais 

desenvolvidas näo afetaram diretamente os (»opulares e os intelectuais locais ou a 

situagäo poderia ser ocultada pelo Padre.

A partir do ano de 1970, houve uma “expansäo” da educagäo no Brasil e töram 

criadas värias aliangas, dentre elas: O Concelho de Educagäo, Reaiizagäo do I  Encontro 

National de Educagao Pre- Escolar dos Sistemas de Ensino, que serviram como 

tacilitadores durante a ampliagao do aprendizado no Pais. No caso de Serra Branca a 

presenga religiosa foi responsävel pela interagäo entre as camadas sociais, o que 

possibilitou a implantagäo de escolas voltadas para os cursos primärio, comercial e 

profissionaiizante.

As mudangas que o Pais estava passando näo alteraram a condigäo financeira 

dos educadores e nem a melhoraram os educandärios, no entanto a complicada situacäo 

se manteve por muitos anos, uma vez que as remuneragöes dos funcionarios passaram a 

variar de acordo com o curso que lecionavam. O valor da aula alterava dependendo do 

grau de escolaridade o quäl o professor estava habilitado ou habituado a ensinar, como 

mostra a citacäo a seguir

(...) De acordo com a situacäo de dificuidade em que se encontrava o 

eüucandärio, fica determiisado uma taxa para o curso colegiai NcrS 2,00 a 

.̂ula para o ginasiai e Ncr$ 1,70, atc que o F.stado decida oferccer uma ajuda 

para melhor remuneracao. (SiOUZA, 2008; 17).

Souza confirma em seu livro o que a Professora Edite nos falou durante a 

entrevista, quando discorremos a respeito das remuneragoes. Entäo eia pensou e nos 

disse o seguinte.

So tivemos um saiärio fixo £ipös a estaduaiizacäo do Colegio. antes recebiam 

os quando sobrava das despesas com a manutengao das salas de aulas e aa 

escola como um todo, ai sim recebiamos algum dinheiro Entre tanto. os 

professores que näo eram amigos pessoais do padre recebiam pruneiro. pois 

eie contava com o apoio e a compreecao dos amigos Entäo, nos que 

faziamos parle do grupo de amigos pessoais do Paroco fica^am os sein 32

32 Descricäo reali/ada pelo Padre Joao Marques Pereiri no livro de tombo no dia 24 de Dezembro de

1959. p. 27
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salänos durante meses e quando recebiamos era em meses altemados ou nem 

recebiamos *

Com toda dificuldade salarial a professora acolheu o convite para trabalhar e nos

descreve como se deu o convite.

(...) O conego me convidou para comegar ensinando as disciplinas ac 

portugues e mateinätica. as quais eu mais me idenlificava, logo apös eu ter 

coiicfuido o curso Ginasial. no Colegio das Lourdinas na cidade de Monteiro. 

Eu trabalhei com estas disciplinas ate surgir ä necessidade de se contratar um 

Professor pra iedonar Geografia Novamenle fui convidada mas. eu achava a 

Geografia uma matcria muito dificil. entao eie (Padre) conseguiu um curso 

intensivo de formagao na ärea pra mim na Cidade de Joao Pessoa. Depois do 

curso eu fiquei com a discuplina ate o padre convidar outra pessoa pra me 

substituir Mesino com toda essa trajetoria nao podiamos contar com uma 

recompensa fmanceira e quando elc nos pagava. o pagamento era 

considerado uma grafificagao. e assim essa situagäo permaneceu ate o colegio 

ser estadnalizado no ano de 1975* 34.

Antes do ano de 1975 era comum a prätica do trabalho näo remunerado nas 

escolas, visto que as pessoas as quais recebiam o convite para trabalhar ja tinham 

consciencia das dificuldades fmanceiras enfrentadas tanto pelas escolas quanto pelos 

alunos, que na maioria das vezes vinhani de familias pobres e näo podiam pagar as 

mensalidades

A professora Edite Antonino que trabalhou no Colegio ate se aposentar e passou 

por diversos problemas, dentre eles a falta de salärio o quäl ela se referiu värias vezes 

durante a entrevista, mas ela näo reclamava e disse que näo foi motivo para ela desistir 

da profissäo, porque segunda a mesma “ensinava com amor”.

Conforme as pessoas, com idade de aproximadamente 70 a 80 anos, as quais 

conviveram e participaram de todo processo de implantagäo e construpäo das escolas do 

Municipio, relatam que o Conego chamava a todos aqueles que eie achava capacitado 

para lecionar, mesmo que estas pessoas näo itivessem curso de licenciatura ou nunea 

tivesse ensinado como mostra na discrigäo oral Durante a entrevista, a professora 

Estelita Antonino falou que:

(...) eie me convidou logo que terminei o curso ginasial no colegio das frei ras 

na cidade de Areia para eu ensinar da alfabetizagao ate a auarta seria. e assm 

eie la convidando as pessoas que se dispunha a ensinar as disciplinas que

53 Em entrevista concedida a autora pela Professora Edite Antonino de Assis Souza. no dia 17 de abril de 

2012. ela que foi e vice-diretora no Colegio Comercial Wamberto Torreao e depois que Padre Marques 

faleceu ela o sucedeu.

34 Idem a citagao 33.
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tinlia rnais facilidade. Convidava medicos, engenheiros e ate o ju iz da cidade

A professora hoje tem cerca de 80 anos e ja esta aposentada. Ela nos relatou 

como os educadores eram escolhidos e quem se responsabilizava pela escolha, ja que 

näo havia selepäo devido ä inexistencia de professores formados na regiäo. Portanto, 

todas as articulacöes relacionadas a escola deveria ter o aval do Padre e com a escolha 

dos docentes näo poderia ser diferente.

O padre Marques deu inicio ao embasamento educacional da cidade de Serra 

Branca, que serviu como alicerce para erguer outras escolas por pessoas que idealizaram 

os seguintes educandärios: a Escola Conego Joäo Marques Pereira, Grupo Escolar 

Vasconcelos Brandäo e os grupos da zona rural.

O periodo correspondente ao ano de 1969 foi marcado pela construpäo de 

di versos grupos escolares na zona urbana e na zona rural. Descobrimos os locais eni que 

estes grupos faram impiantados atraves de documentos encontrados nos arquivos do 

Grupo Escolar Vasconcelos Brandäo, eles nos revela as diversas dificuldades 

entrentadas pelos educadores da zona rural bem como os da zona urbana, o quadro de 

funcionärios, os materiais didäticos e o estado fisico dos grupos.

Foi pensando no aumento desses grupos e nas dificuldades de acesso as escolas 

que Pimentei discorre em seu artigo, que a educagao rural surgiu como iniciativas 

particulares e das comunidades, näo institucionalizada pelo estado. Deste modo, os 

alunos dos sitios näo deviam mais se dirigir a cidade para estudar alem de poder 

associar trabalho e educa^ao. Naquele periodo, o Estado introduziu educandärios nas 

zonas rurais dando a chance dos jovens que residiam nos lugares mais afastados de 

estudarem

Nesse mesmo periodo, Serra Branca tentava conseguir meios para manter os 

jovens nas escolas, visto que o maior contingente populacional do municipio se 

encontrava nos sitios e fazendas. Entäo, essa migra^ao provocava uma constante evasao 

escolar durante o periodo chuvoso, pois os alunos eram coagidos a faltar devido äs

Entrevista concedida a autora no dia 27 de rnarco de 2012 pela professora Estclita Aiuomno. uma Oaa 

primeiras pessoas a ser comidadas pelo Padre para lecionar no municipio. ensinou nas deoendencias da 

Igreja, na Escola Profissional Rio XII e no Grupo Escolair \ ;aseonceios Brandäo.
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enchentes nos rios36 que inviabilizava a travessia e costume das familias de colocar as 

crian^as para ajudar os pais durante o plantio e a coleta da lavoura.

Os problemas come?aram a amenizar por volta de 1975, quando as escolas 

passaram a receber apoio federal, estadual e municipal. Deste modo, os educadores (as) 

passaram a receber um saiärio “mais digno” para a epoca, como estä descrito no oficio 

circular enderepado ao prefeito

(...) Näo se trata de transfcrir para a Uniao a responsabilidade do pagamento 

ios profcssores em regencia de classe na zona niral Trata-sc. isto sim. de 

auxiliar financeira mente as Prefeituras oferecendo-lhes recursos para criar 

seu quadro pessoal do magisteno e remunerar mais condigna mente os scus 

profcssores (...) Esclarecendo que o Projeto somente oferecera gratificagäo a 

profcssores que estejam em exercicio na zona rural por um periodo näo 

inferior a um ano. (...).’

Em 1980 ainda havia o empasse sobre quem deveria arcar com as despesas do 

corpo docente dos grupos escolares na Zona Rural e sö tinha direito a gratificagäo 

aqueles funcionärios que se enquadrassem äs normas impostas, dentre elas: o 

funcionärio deveria estä na ativa a mais de um ano. Todos os obstäculos enfrentados 

pelos precursores da educagäo serviram para incentivar as pessoas envolvidas e asstm 

ampliar o ideal de que a educagao deveria ser um direito de todos independente da 

classe social em que se enquadravam, ricos ou pobres. E toda populagäo tanto do meio 

rural quanto urbano passariam a ter livre acesso a escola.

1.3- As Formas de Reprimir

Havia castigos sim, mas so o Padre podia disciplinar os ahmos porque eie ent 

i  autondade rehgiosa da citlade e tambem gestor da escola. entäo os alunos 

obedeciam mais a eie do que aos pröpnos profcssores Eie tambem näo 

permitia que outras pessoas o fizessem (...). Algumas vezes a palmatoria era 

usada para reprccndcr as criangas 38

(...) Sim, havia aqueles meninos dificeis de lidar entäo o Padre resolvia e 

ninguem dizia nada. pois o Padre podia tudo afinal ninguem era cducado para 

contestar as decisöes alheias pnncipal mente se estas decisöes fossem * 30

36 Dentre värios rios pcqucnos chamados popularmentc de riacho. o no Porcao se dcstacasu mesmo sendo 

temporario. Pos, foi as margens desse no que Serra biranca surgiu Dado seu tamanho as pessoas que 

residiam a suas margens ßcavam impossibili tados de passarem para ir ä escola.

3' Oficio circular n° 19/80 enviado da Secretaria de Educagao do Estado para a prefeitura municipal de 

Serra Branca no dia nove (09) de margo de 1980.

30 Idem a nota 35.
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tomadas por um religioso como um padre, as pessoas näo o enfreiuavai« 

apenas o respeitavam (...).

Os casligos exisüam. agente ficava de joclhos. recebia puxäo de orclhas, 

apanhava com a palmatoria, ela era redonda de taboa. a minha professora 

tambem batia Mais o Padre queria bem agente e nas coinemoracöes como no 

dia 7 de setembro apos o desfilc eie fazia bolo com a bandeiro do Brasil e 

servia no lanche pra gente.*

Os relatos feitos se referem äs formas de castigos aplicados nas salas de aulas, as 

crianpas näo aceitassem seguir as regras impostas pelos(as) professores(as) ou pela 

direpäo O primeiro depoimento faz menpäo äs palavras de uma professora que 

presenciou algumas ocorrencias de castigos fisicos contra os aiunos dentro da escola, o 

segundo depoimento foi ä descripäo concedida pela cuidadora do cinema, eias 

demostraram que havia “castigos” ou “repreensöes” contra os estudantes. Naquele 

tempo, o uso dos castigos fisicos servia para evitar que os aiunos errassem, ou mais do 

que isso eles näo deveriam permanecer no eiTO, alem de servir de exemplo para os 

demais. E o ultimo depoimento consiste em lembranpas de uma aluna que sofreu com os 

castigos dentro da escola, ela relata quais erarn as formas de repreensäo e contradiz o 

primeiro depoimento dizendo que a professora dela tambem tinha autonomia para 

castiga-los.

O gestor das escolas era incumbido de punir os estudantes, äs vezes eie utilizava 

instrumentos como a palmatoria41, mas a professora Estelita Antonino de Sousa nos 

disse em seu depoimento “que o padre näo consentia os professores de cometer 

qualquer ato de violencia contra a integridade fisica ou moral de seus aiunos”. Ao 

mesmo tempo em que o Padre reprimia eie era respeitado, pois suas apöes eram vistas 

como um modo de educar as crianpas. Dias (2006) expöe que o uso da palmatoria era o 

reflexo do mau comportamento do aluno dentro da escola.

Se algum estudante chegasse a sua residencia com algum vestigio de castigo 

seus responsäveis se deparavam com algo de errado que havia acontecido, e expöe ainda 

no artigo que os pais näo se manifestavam porque eram acostumados com essa forma de 

educar. Mas em Serra Branca os castigos nao se resumiam apenas ao uso da palmatoria,

wEntrevista concedida a antora no dia 17 de abn! de 2012 oor Marearida Antonino da Silva 

Enlrevista concedida a autora no dia 19 de junho de 2012 por Maria Valerie da Silva (Cece) ex-aluna 

da Escola Profissional Pio XII e atual secretaria da Parctquia de Serra Branca.

41 E uma pepa circular de madeira tambem coniiecida por fecula, pro\ ida de um cabo. com a quäl se 

castigavam crianpas batendo-lbes com ela na palma da mäo.
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dentro das escolas eram usados outros artificios como: colocavam de joelhos e puxavam 

as orelhas, para reprimir as criangas e evitar que ocorressem conflitos no interior das 

salas de auias.

Porem, dentre outras questöes percebemos durante as pesquisas e entrevistas 

realizadas que os pais se calavam por dois motivos. O primeiro seria o silencio dos 

filhos os quais tinham ntedo de contar aos pais sobre os castigos sofridos. Como relata a 

secretaria da casa paroquial Maria Valerio durante a entrevista, “eu näo contava aos 

meus pais sobre os castigos por medo de sei repreendida novamente em casa”. E o 

segundo motivo se baseia no respeito äs pessoas de mais idade (mais velhas), ou seja, os 

avös, pais, mäes, tios, e todos os iuncionarios da escola. Deste modo, os pais foram 

educados e buscavam educar seus filhos e a partir deste principio dentro da escola. Os 

professores e o padre como gestor e religiöse mereciam o respeito dos estudantes e 

deveriam puni-los caso se sentissem desrespeitados e toda decisäo seria acatada pelos 

pais. A punigäo a quäl os meninos (as) foram submetidos poderia dificultar o convivio 

social, mas, os responsaveis pelos garotos näo permitiam dialogo entre aduhos e 

criangas como forma de respeito, essa separaten) tambem poderia ser para manter as 

criangas alheias aos problemas familiäres e sociais.

Neste periodo näo bastava aprender a 1er e escrever era importante tambem 

aorender a se comportar diante das pessoas tratando-as sempre com respeito e 

obediencia.

Durante a pesquisa näo foi possivel precisar as frequencias com que os castigos 

aconteceram e os entrevistados tambem näo conseguiram precisar ao certo a quantidade 

dos castigos alegando lapso de memoria, para tanto eles tinham a finalidade de 

demonstrar as criangas que elas deviam obediencia aos adultos Mas todas as narrativas 

tentavam justificar as punigöes alegando que as mesmas so ocorriam porque os 

professores gostavam das criangas e por isto Ihes castigavam para evitar um sofrimento 

maior no futuro se resolvessem continuar cometendo o mesmo “erro”.

Tal erro citado anteriormente pelos entrevistados faz alusäo a ocorrencias dentro 

das salas de auias. Os alunos que näo respondesse a tarefa de casa, näo copiasse a tarefa 

ou demorasse a copia-la em sala ou ainda respondesse o professor, era penalizado de 

diversas formas, dentre elas: puxöes de orelhas, e palmadas com a palmatoria. Os 

discentes amedrontados faziam o que seus educadores mandassem por medo e näo por 

obediencia
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1.4- Cine- Educativo

Ilustrapäo do einem» de Serra Branca, no ano de 1966.

_____ 11 ■ ■ ■  I

FOTO 2 -  Acervo Fotogräfico do Fotografo Jose Heleno de Sousa.

Em 10 de julho de 1966, apös a inauguragäo do Colegio Comercial Wamberto 

Torreäo, o espago que funcionava como centro educacional foi desativado, devido ä 

transferencia das turmas para o Colegio, no entanto o Cönego sentiu a necessidade de 

ocupar o recinto, divertir os moradores da cidade e ao mesmo tempo amparando as 

pessoas carenies que precisavam esr^.

Ja que em Serra Branca nao havia eventos sociais com ffequencia, pois as festas 

existentes eram todas anuais e ocorriam no mes de junho, no quäl se comemorava o Säo 

Joäo, dangando muito forrö em uma festa organiizada pelo Padre para divertir os jovens; 

no mes de setembro mais precisamente no dia 7 ocorria ä comemora^äo civica com 

desfile e em seguida o evento culminava com uma “festinha e distribui^äo de lanche 

para os alunos” e por tim a festa da padroeira Nossa Senhora da Concei9§o que era 

ceiebrada no dia 08 de dezembro, este evento religioso era comemorado com pavilhäo, 

quermesse, missa e encerrava com a procissao.

O Cönego conversou com o amigo e seminarista Leidsom da Silva42ambos 

tiveram a ideia de impiantar um cinema na cidade. Como ja conheciam a Funda<~ao 

Padre Ibiapina e o trabaiho que eles desenvolviam com este tipo de empreendimento, 

resolveram equipar o predio com bancos para os telesnectadores se acomodarem e

42 Eie era comerciante na cidade, sacristao da Igreja e csfoso da dona Margarida que concctkn entresista 

ä autora. Leidsom se toniou vereador e seu trabaiho foi reconhecido e em sua homenagem a Cämara 

Municipal reccbeu o seu nome
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compraram uma maquina de 16 mm que passava filmes em preto e branco, locaram 

alguns filmes e realizaram a inauguraqao do cinema cujo nome seria cine-educativo. 

Todo material fora custeado com recursos da propria Igreja, de acordo com a descri^ao 

deixada pelo Päroco.

No dia 10 de julho de 1966 fbi inaugurado o eine- educativo de Serra Bianca, 

locali/ado no salao da Escola Profissional Pio XII, um empreendimento da 

Paroquia com o fim de ajudar as obras sociais (...). (DESCRICÄO DO 

PADRE NO LIVRO DE TOMBO. P, 87).

Alem das obras sociais o Päroco almejava a criapäo de um lugar que pudesse 

aguqar a curiosidade das familias, deste modo elas iriam se divertir obedecendo ä faixa 

etäria de cada um. Pois, conforme as lembranpas da Dona Margarida “os filmes 

estrangeiros e os infantis eram os mais disputados, com sepöes repetidas e bilheteria 

sempre esgotada” mais os nacionais tambem eram bem aceitos. A nova iniciativa da 

paroquia teve uma grande aceitapäo por parte da populapao, que elegeu o cinema corao 

ä ünica oppao de diversao para toda familia durante os fins de semana.

Com o sucesso do projeto a maquina foi substituida por outra de 35 mm,

considerada de ultima gerapao que passava filmes coioridos. Veja o que diz a senhora

Maria Valerio da Silva (Cece) durante a entrevista.

ü  cinema passou a ser a ünica diversao para gente na cidade, eu me icmbro 

como se fosse hoie as selbes. Agcme sentava em uns bancos pretos e 

coletivos tipo de igreja. ficä\amos bem juntinhos para caber todo mundo, o 

salao era bem grande mais firequentava irniita gente. Os filmes eram bem 

divers«ftcados tinha comicos, trägicos. infantis, nacionais e estrangeiros, 

passava em um telao bem grande e agente ficava de boca aberta assisiindo e 

admirando todo. Era muito bom.

Hä, os filmes fazia agente c ho rar. rir. conhedamos paisagens de outros 

paises, enfim os risos tomava conta do salao. E quando os filmes passaram a 

ser coioridos ficou mais interessante e divertido. (...).

A descripäo da senhora Maria Valerio da Silva (Cece) nos faz vohar no temDo e 

imaginär o que acontecia no escurinho ou a meia luz do cinema, pois o padre ficava sob 

vigiläncia para ver o comportamento dos jovens e o que ocorria durante as exibipöes dos

filmes

Com a inauguraqao de uma maquina mais modema a populac^äo passou a 

desfrutar de uma nova tecnologia, que estava ä disposit^ao dos moradores que saiam de 

casa para se divertirem. A visäo dos filmes melhorou porque as paisagens passaram a 

ter cor, as pessoas ficaram mais bonitas e a imaginaqäo aflorou. Ainda segundo Maria 

Valerio da Silva (Cece) “elas ficavam pensando como seria viver em outra regiäo ou
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pais daqueles que passavam nos filmes”, os filmes influenciaram tambem nas müsicas, 

modas e nas cores, o colorido dos teiöes entusiasmou os jovens que passaram a usar 

modelos diferentes e terrtavam seguir a moda, pois sem os filmes toda essa modemidade 

demorava muito para chegar ä cidade.

Conforme o conhecimento da professora Estelita as obras sociais citadas

anteriormente estaria fazendo alusao ä transformacao dos lucros do eine- educativo em

bolsas de estudos para manter alunos carentes na sala de aula, ja que as escolas

cobravam mensaiidades para arcar com as despesas. Mas, mesmo com toda boa vontade

do idealizador, dos colaboradores e a curiosidade agugada dos espectadores o cine-

educativo passou um curto periodo fimcionado, pois.

(...) O cinema passou pouco tempo aberto, porque cram muito dispcndiosas 

iS locacöes dos filmes, aqui rio Estado nao ha via iocadoras e por este motivo 

eu ia de carro ate Campina Grande e (k  lä pagava um önibus para a cidade do 

Recife, encarecendo os ingressos que custava 1,50 moedas da epoca. E esta 

viagem se repetia toda semaua e quaudo eu nao podia ir para Recife ou iria so 

devolver os filmes eu pagava ao motorista do önibus que fa/ia a  linha 

Campina Recife para eie fazer a dcvoluqao (...), e com a chegada da televisao 

a procura no cinema reduziu. *3

Esse depoimento nos fez perceber que a distäncia era uma das principais 

dificuldades para manter os filmes atualizados, porem a acessibilidade aos meios de 

comunicagäo e o aumento do prego dos ingressos foram äs causas principais do 

fechamento do cine-educativo.

1.5-Educagäo Rural e os Grupos Escolares

Os chamados grupos escolares da zona rural surgiram com dois objetivos: em 

primeiro lugar seria por em prätica um projeto do Estado para incluir os moradores dos 

sitios no sistema educacional e, em segundo lugar, seria evitar que os trabalhadores 

rurais (os agricultores) se vissem sem oportunidade de proporcionar educaeäo aos filhos 

e assim abandonassem suas terras e migrassem para os centros urbanos ou deixassem as 

criancas e os jovens analfabetos. Esta expansäo foi muito significativa durante a decada 

de 1960, visto que.

(...) a educagao rural passou a ser adotado corno cstrategia do Estado para 

combater a mieragäo dos camponeses do campo para a cidade. Paralelo a esla 43

43 Infonnagoes concedidas ä autora por Margarida Antomno da Silva em entrevista ela que foi professora 

de cortc costura, bordado e se encartegou de cuidar do cine-educattvo.
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agao o movimento de educagao populär sera responsävel por urna visäo 

diferenciada huscando a participagäo politica dos sujeitos das camadas 

populäres do campo e da cidade na elaboragäo de alternativas Pedagögicas 

(...). (P1MENTEL, 2010. P 37).

Do ponto de vista de Pimentei, a construgäo destes grupos foi uma estraiegica 

para manter o homem do campo no campo. No municipio de Serra Branea, foi 

justamente neste periodo que os grupos conhecidos como Gscoia Elementar Rural Mista 

toram implantados. Eis, os sitios que foram contempiados com este lipo de escola, 

durante a decada de 60: Serrinha, Ligeiro, Veloso, Sitios Currais Velhos, Fazenda 

Suguarana, Sitio Boa Vista, Sitio Jacu no distrito do Sucuai e as Escolas Distritais de 

Sucuru, Santa Luzia e Coxixola alem do Grupo Escolar no Bairro do Piläo e o Grupo 

Escolar Vasconcelos Bandäo no centro da cidade.

Estes grupos funcionavam no tumo da manhä no horärio das sete horas as onze e 

meia (07 h 00 min äsllh  30 min), com uma ünica sala composta por aiunos 

matriculados em turmas de primeira a quarta series (tais series hoje correspondem do 

segundo ao quinto ano do ensino fundamental irnenor). Os grupos divergiam quanto ao 

nümero de aiunos, nos sitios o grupo do Sitio Ligeiro tinha o maior nümero de aiunos 

matriculados contabilizando 111 e o grupo do Sitio Veloso tinha o menor nümero de 

aiunos matriculados contabilizando 23, nos distritos o Grupo de Sucuru contabilizava 

40 aiunos matriculados e Coxixola 141 alurios matriculados. Ja o Grupo Escolar 

Vasconcelos Brandäo tinha aproximadamente 381 aiunos e fimcionava nos tumos da 

manhä e da tarde44 e em aiguns anos abria excegöes com turmas no tumo da noite.

Todos estes grupos funcionavam em predios do Estado ou particulares que

tambem poderiam ser alugados. No primeiro caso, as escolas foram construidas e

mobiliadas com recurso do estado neste sentido o örgäo publico oferecia toda

assistencia ä escola. No segundo caso as escolas eram instaladas nas residencias dos

professores ou em predios alugados. Veja como se dava as instalagöes destes grupos.

A escola do Ligeiro funcionsi cm um prcdio de propriedade particuiar. rnuito 

pequeno e nao sem ndo assim para acomodar o elevado nümero ae enangat. 

dessa äre?

Quanto ao mobiliärio, hä esrassez havendo apenas algumas carteiras e uma 

mesa

Quanto ao material liavia somente um mapa. um globo. um quadro negro 

improvisado e uma biblioteca.

44 Todas estas informagöes foram reüradas do Lh ro de Anotagöes Simetrias, encontrado nos arquivo: 

do Grupo Vasconcelos Brandäo
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A escola de Coxixola funcionava ein um predio do Estado. o mesmo estä 

bem conscrvado

Quanto ao mobiliärio ha apenas carteiras e uina mesa para o proicssoi 

Ouanto aos materiais hä dois quadros, uma bandeira, dois mapas e uma 

biblioteca ,s

Ao observar as descrigöes a respeito do grupo do sitio Lieeiro e do distrito de 

Coxixola percebemos que tanto nos sitios quanto nos distritos as instaia^öes eram 

basicamente as mesmas. Nas anota^öes encontradas nos Livros Semestrais podemos 

identificar a falta de materiais didäticos, de sanitarios e de assentos tanto para os alunos 

quanto para os professores. Entretanto, os grupos funcionavam em um precaräo estado 

de conserva^ao, e nas dependencias particulares a situa^ao era ainda mais precäria. Pos, 

nao havia ägua e nem sanitarios impossibilitando os alunos de realizar suas 

necessidades fisiolögicas.

Mas os problemas so acumulavam e as pessoas escolhidas para ensinar se viam 

obrigados a acomodar os estudantes de acordo com suas pröprias condipöes em suas 

casas e, na maioria das vezes, todos se acomodavam em banquinhos de madeira 

colocados ao redor de uma mesa grande ou no chao. Para chegar ä escola os educandos 

trilhavam por caminhos de dificil acesso e para encurtar a caminhada. Eies iam a cavalo, 

nos lombos dos burros, carroQas e aqueles que moravam mais perto do grupo iam a pe.

Assim sendo, podemos salientar o lnciso 111 do Artigo 4° da LDB (Lei de 

Diretrizes e Base da Educapao) do ano de 1960, o quäl diz que e dever do Estado 

garantir educa^ao para todos de forma igualitaria, mas consta tambem na Constitui^ao 

Federal que näo bastava o Estado dar acessibilidade, eie deveria garantir a permanencia 

deste estudante em sala de aula. E foi dentro deste contexto que se deu a implanta^äo 

dos grupos escolares no Municipio de Serra Branca, eles foram distribuidos nos sitios 

citados anteriormente, nos distritos de Santa Luzia, Sucuru, Coxixola e no centro da 

cidade. Para Pinheiro esses grupos escolares implicaram o aperfei^oamento e a 

sotistica^äo dos mecanismos de controle do estado sobre uma significativa parcela da 

socsedade, esse novo modelo de organizapäo tambem propiciou melhoria na qualidade 

do ensino püblico no Brasil.

As dificuldades enfrentadas pelos professores da zona rural nao estava presente 

so nas acomoda?öes dos predios, elas somavam-se a ma remunera^äo, a diversidade

45
- Idem a nota 44
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intelectual e o acumulo de fungöes, de modo que havia apenas um iinico funcionärio em 

cada educandärio No entanto, o Brasil foi contemplado com um modelo de educa^äo 

denominada de multiseriado ainda durante o Periodo Colonial46, este modelo de ensino 

visava ä implanta^äo de escolas com turma uni ca e um iinico professor que lecionava de 

la a 4a series e estes grupos foram implantados tanto no meio rural quanto no meio 

urbano, mas a principio foram priorizados apenas no campo E importante salientar que 

a aglomeragäo de criangas com diferentes niveis intelectuais em uma sala de aula nao 

era escolha do professor era imposicäo do sistema Neste periodo, eram atribuidas 

tambem ao educador outras obrigapöes como: fazer a merenda, servir aos alunos e zelar 

pela limpeza do grupo, ou do predio onde trabalhava.

Contava no quadro de funcionärios do Grupo Escolar Vasconcelos Brandao um 

gestor, os demais grupos estavam vinculados a esta instituicäo, e a diretora deste Grupo 

era incumbida de receber e distribuir os objetos necessärios para manter os grupos rurais 

em bom estado de fimcionamento. Conforme a obra de Pinheiro foi preciso inserir no 

curriculo escolar conteüdos esoecificos destinados a atender äs necessidades tanto do 

meio rural como do urbano.

Naquele periodo, o caminho a ser percorrido para alcan^ar uma educapao de boa 

qualidade, ainda era longo devido äs diversas dificuldades enffentadas para manter estas 

escolas funcionando. mas o Drimeiro passo jä havia sido dado. Dentro daquele contexto 

destaca-se a imediata nota:

(...) a conlmuidade da educa?ao representava uma dificuldade para os grupos 

sociais subaitcrnos. locali/ados nas zonas rurais. O problerna estrutur?' 

residia, obviamenle, na qnestao da posse e do uso da terra. (...), impedia a 

fixagao de homens/muiheres no campo e de cnangas e adolescentes na 

escola. (PINHEIRO, 2002. P. 219).

A implantatpao destes grupos levou a uma suposta melhoria da educacäo visto 

que, oferecia oportunidade aos habitantes da zona rural de permanecerem trabalhanao 

nos sitios e ter acesso ä educacäo, esta junpao seria utilizada para tentar reduzir a evasäo 

escolar e o aumento da migraQäo, mas poderia ou deveria funcionar como estimulo ä

De acordo com Pantel as turmas de multiseriado foram introduzidas no Pais durante o Periodo 

Colonial. Tal modelo de ensino fora ministrado pelos Jesuitas e iniciaimente quem participou dessas 

escolas foram os nativos Quando comecou o povoamento dos portugueses para tomar posse e explorar as 

riquezas da no\a terra essas escolas se expandiram nas fazendas e vilas (...).
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permanencia das criantjas e iovens no ambiente escolar sem alterar o modo de vida o 

quäl estavam inseridos

Mesmo apös a suposta melhoria descrita por Pinheiro (2002) os funcionärios dos 

Grupos escolares ainda näo tinham fun^ao definida observe as anota^öes no quadro 

abaixo

QUADRO DOS FUNCIONÄRIOS DO GRUPO VASCONCELOS BRANDÄO. NO ANO DE 1968

NOME DOS FONCIONARIOS CARGOS

Maria do Socorro Moreira Diretora

Jerusa Ferreira de Lima Servente

Marieta Saraiva Servente

Maria Salete Alves da Silva Servente

Joarta Mendes Araüjo Servente

Valdeci Brito da Silva Servente

Camelia Nunes de Araüjo Servente

No quadro de funcionärio dos grupos de Serra Branca havia apenas duas 

denominaQÖes para as füngöes dos empregados, os mesmos eram nomeados como 

servente e/ou diretor, näo constava nessas anota^öes o registro da fun^äo do professoro 

que näo anula a presenga deste profissional nas escolas. Isso acontecia porque eles 

desempenhavam a fungäo de educador mesmo sem seres habilitados. Devido ä ausencia 

de cursos de capacita^äo docente os funcionärios eram desviados de suas fungöes para 

atender as necessidades do educandärio.

Neste modelo so o (a) diretor (a) tinha responsabilidade defmido (a) e suas

fungöes eram registradas semestralmente. As anota^öes eram feitas da seguinte forma:

Cabc ao diretor conlroiar a disciplina do estabeledmento, junto aos serventes. 

cuidar e /d a r  pela conservagäo dos predios, mobiiiärios e inatenais 

existentes Promover festividades escolares. Conservar em dia o Service 

protocolar. Solidtar material e mobil lärio quando necessärio para o 

estabelecimento. Fazer reuniöes frequentes com o corpo docente e servente 
para melhor controlar a boa ordern. ’

Ao analisarmos a anota^äo acima, percebemos que havia distincäo entre 

professores e serventes, mas ambos näo constavam no quadro de forma distinta. E 

percebemos tambem que cabia ao diretor acompanhar os planejamentos dos professores

47 Arquivo do Grupo Escolar Vasconcelos Brandao. Dcscricöcs reüradas do Livro de controle semestral
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e supervisionar as aulas para ter certeza que o conteüdo havia sido aplicado iguai ä 

proposta elaborada duranie as reuniöes

Essas reuniöes, sempre no inicio de cada ano, eram realizadas para discutir 

acerca da educa^äo a nivel nacional, estadual e municipal Este espa^o tambem 

simbolizava o momento em que os professores debatiam sobre o plano de aula e 

elaboravam o conteüdo programado para o primeiro semestre do corrente ano. Ate 

chegar mais um encerramento semestral, outra reuniäo era realizada para discutir os 

pontos positivos e negativos do periodo que passou e apresentar outras propostas 

incluindo a substituipao de professores, pois era corriqueiro arranjar outros professores 

para substituir aqueies que pediam demissäo. Essa situa^ao ocorria diversas vezes 

durante o ano.

Todas as escolas do municipio de Serra Branca surgiram a partir do ano de 1955 

quando o Päroco liberou o saläo que pertencia a matriz oara transformar em sala de aula 

e iniciar o ano letivo. Eie tambem ficou encarregado pela organiza^ao, ampliacäo e 

gestäo da Escola Profissionai Pio XII e do Colegio Comercial Wamberto Torreao, mas 

foram construidos na cidade outros educandärios com verbas do Estado. da Uniäo e do 

Municipio. E o que vamos abordar no pröximo caoitulo



Capitulo I?

As Primei ras Escolas

2.1- As salas de Aulas nas Dependencias da Igreja

Esta forma de educar teve irncio durante o periodo da coloniza^ao. Pois Ataüie 

Junqueira (2002) descreve em sua obra que a educaqäo brasileira mesmo sendo 

implantada e ministrada sob o auspicio dos jesuitas, esses religiosos “convenciam” as 

pessoas a ffequentar as escolas e aprender tambem a religiäo catolica, e com o decorrer 

dos anos a intelectualidade catolica defendia o ensino religioso com o obietivo de 

restabelecer a harmonia catolica na sociedade brasileira

Durante o processo educativo local, as pessoas foram incitadas e estimuladas a 

parncipar do novo modelo de ensino que estava sendo construido nesse municipio, 

visando dar oportunidade a todas as classes sociais sem distin^ao. Deste modo, o povo 

foi induzido a acatar o projeto e lutar junto com o padre pelo desenvolvimento 

educacional da localidade

Contando com o apoio das pessoas que foram procuradas por eie, o Cönego 

conseguiu finalmente implantar a primeira escola instalando-a nas dependencias da casa 

Paroquial, esta escola ficou conhecida popularmente por “A Escola do Padre” e tinha 

como tlnalidade atender a turmas em regime de multi-seriado, com um grau de 

escolaridade que ia de la a 4a Serie. A inaugura^äo aconteceu no dia 16 de fevereiro de 

1955, devido ä luta e a persistencia do Päroco Joäo Marques Pereira e dos moradores da 

cidade

O relato que segue nos permite conhecer como funcionava a instalayäo da

instituipao educativa cristä, por ter sido aberta temporariamente na igreja. Observe a

descrifäo da Senhora Maria Valerio da Silva (Cece)

O saläo da igreja cra bem grande eqaipado com umas carteiras pretas que 

rtnha o assento e uma mesinha juntos onde agente bcrtava o material da 

;cola A turina era bem grande de aproxi rnadamentc 30 a 35 alunos no nieu 

teniDO (na manlia turma). juntando os meninos e as incninas, com turmas de 

todas as series.

Nesse tenipo agente come9a\a  a ir para escola com sete (7) anos de idade e 

estudavamos sempre com professoras. mais äs vezes o Padre dava aula
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agente, fazia a mercnda que cra um leite quente que eie recebia por nieio df 

doa^ao de uma ONG e nos servia pra gente em um copo de alum inio4"

\  imagem reforga o discurso e nos possibilita analisar cotno as aulas eram 

mmistradas, na imagem o padre se encontra ensinando a uma turma dividida em duas 

partes: de um lado sentavam-se os meninos e no outro iado da sala sentavam-se as 

meninas, a instala^äo desta sala de aula era no saläo da Igreja. (Observemos).

A imagem registra uma sala de aula e o Padre Marques de batina preta desempenhando a

funcäo de mestre. no ano de 1955.

FOTO 3- Acervo Fotogräfico do Fotografo Jose Heleno de Sousa:

A ex-aluna descreveu como a escola era mobiliada e ao comparar o que ela nos 

disse durante a entrevista com a foto notamos que uma informa?äo complementa a outra 

e ela ainda se lembrava do enorme saläo, com muitas carteiras e um crucifixo na parede, 

alem de alguns mapas e a constante falta de material, pois näo havia nem um tipo de 

material sobre as carteiras ou de posse dos alunos e foi assim com muita dificuldade que 

a Drimeira Escola da Cidade de Serra Branca foi instalada. A escola do Padre nassou a 

ser chamada de Escola Proftssional Pio XII.

4*
Idem a nota 4©
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2.2- A Escola Profissional Pio XII

Esta escola recebeu o nome de Escola Profissional Pio XII oor ter sido 

construida com o objetivo de oferecer cursos de capacita^o destinados a todos os 

jovens que se dispusessem a aprender uma profissäo, mas havia uma distincäo de cursos 

para homens e mulheres. Contudo, a oferta para as mulheres eram mais amplas, elas 

poderiam ingressar no curso de corte/costura, bordado e artesanato. Este ultimo era 

conhecido por curso de economia domestica devido utiüzar em seus trabalhos sobras de 

materias de constru^äo, meia cal?a desfiada e pedacos de arame. Para os homens so 

havia um curso disponivel que era o curso de datilografia

A inten^äo do organizador da escola seria mobilizar toda populayäo

estimulando-os a frequentar a escola, motivando na regiäo o inicio de um longo

processo de nmdan^a baseado no aprendizado e no desenvolvimento intelectual dos

jovens. Campos (2009) separou um dos capitulos de sua obra para refletir sobre a

educagao e o trabalho e defende que:

Pensar cducaväo de forma ampla significa lutar contra a dicotomia das ctapas 

entre o pensar e o fä/cr. uma vez que todos os sujciios. aaunos ou cnä&v<̂ > 

säo capazes de construir um saber. uma atitude. identificar Droblema* ö 

resolve-ios, dominando assim o processo de apreensao da realidadc 

(CAMPOS, 2009).

Beste modo, a prätica educativa levou värios jovens a se interessarem oelos 

cursos ofertados visando ä oportunidade se formar, mesmo no caso das mulheres que 

poderiam trabalhar e comercializar seus produtos sem sair de snas residencias.

As mulheres se preferissem podiam matricular-se em mais de um curso Na hora 

da formatura o que estabelecia a diferen^a entre os cursos era a roupa, mais 

precisamente a beca, que utilizava simbolos para identificar e distinguir o curso de cada 

formanda. Analisemos as caracteristicas das becas nas fotos abaixo
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Fotos de Formatura dos corsos de cortc/costura e bordado, no ano de 1958.

FOTO 4- Acervo pessoal da Margarida Antonino da Silva.

3*eu a imagem. a aiuna estava usando uma beca ornada com uma tesoura. 

O uso deste instrumento na beca tinha como obietivo indicar aos convidados que a 

aiuna estava concluindo o curso de corte costura

Ja na segunda imagem a aiuna usava uma beca ornada com as seguintes ietras 

C.B. estas Ietras tinha o objetivo de demonstrar aos convidados que participaram do 

baiie de formatura que as formandas que trajavam esse modelo de beca estavam 

concluindo o Curso de bordado.

Mas se alguma aiuna escolhesse estudar os dois cursos, o que era muito comum, 

durante a festa ela iria usar as duas becas e colava grau duas vezes. A professora do 

curso de corte costura era tambem a encarregada de confeccionar as becas. Dona 

Margarida que era a professora de corte e costura da turma, nos relatou que utilizava 

para costurar as becas fitas e tecidos pretos de cetim, renda branca e o material usado 

para fazer os simbolos tambem deveriam ser de cor preta para sobre sair na renda 

branca.
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Ados a fesla de conclusao. as aiunas do curso de economia domesnca cbe.

apoio do Padre realizavam um evento demonstrativo para que toda populacäo local

tivesse a oportunidade de conhecer seus trabalhos e estimular outras pessoas a participar

dos cursos Veja a seguir a programa?äo descrita pelo Conego Joao Marques Pereira

Iniciando o corpo de trabalhos manuais reaH/ado pela iniciativa do vigäno 

desta paroquia, desde 12 de setembro do corrente ano, ministrado peis 

professora senhora Maria de Lourdes Sousa, as professoras da Escoia 

Profissional Pio XI, que tiveram na condnsao no dia 23 de novembro, com a 

cntrega de ccruficados e exposigao de trabalhos confeccionados duiante o 

tempo no saläo da citada escoia. Para esta solcnsdade organizou-se um 

programa sobrc a direcao da mesma professora. que contou de missa e 

comunhao gerat dos conclumtes (...). (L1VRO DE TOMBO, 1958. P, 9).

Esta programa^äo e um misto de religiosidade e cerimonia protocolar que 

cuiminava com a entrega dos certificados. Entretanto o Padre fazia questäo de frisar a 

sua participapäo na organizagäo das festas religiosas e educativas da cidade de Serra 

Branca

A seguir a imagem nos mostra as aiunas no dia da exposi^äo, esses trabalhos 

toram confeccionados durante o curso de Economia Domestica, a foto foi tirada nas 

imediagöes da escoia enquanto a turma esperava a abertura do evento e inicio da 

apresenta^äo das pe<;as

'  Este curso tinha o objetivo do reaproveitar as sobras de material de constru^ao, arames e meias- caiga, 

item de uülizar utensilios de barro/ceräinica. Hoie. este curso poderia ou seria chamado de curso de

reciciagent
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Turma do curso de Economia Domestka. A Prof.* M* de Lourdes e as aiunas: Dalva, Socorre. 

Josefa, Nevinha, M* de Lourdes Silva, Josefa Neponuceno e Creusa. no ano de 12/10/1956.

FOTO 7- Acervo pessoal da ex-aluna Josefa Neponuceno.

Com base nesta discussäo buscamos selecionar uma imagem das pegas 

confeccionadas durante o curso de economia domestica, a apresentagäo e a exposigäo 

Veja

FOTO 6- Acervo pessoal de Margarida Antonino da Silva.

Estes trabalhos eram realizados utilizando vasos ou qualquer outro objeto de 

barro coberto com uma massa de construgäo e pedagos de cerämica. A cerämica poderia
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ser utilizada de forma aleatöria ou empregando a arte do mosaico para personaiizar e  

pepa, a particularizapao destas pepas na hora da decorapäo ficava a criterio das “alunas' 

ou dos fregueses. Ja as flores foram confeccionadas para reaproveitar meias calpas 

usadas pelas pröprias alunas, como nessa epoca havia o costume das mopas usarem este 

tipo de acessörio, entao existia um desperdicio considerävel. Foi ai que a professora 

Maria de Lourdes resolveu ensinar a moldar as meias em um arame bem fino formando 

petalas, folhas e caule, transformando sobras em arte e em dinheiro.

Apos o termino dos cursos as alunas conseguiam ganhar dinheiro costurando, 

omamentando festas e as residencias dos conhecidos. Quanto aos homens näo 

encontramos descripöes da existencia dos cursos, da formatura e nem da colapäo de 

graus, os mesmos deveriam cursar datilografiaJ°.

Alem, dos cursos profissionalizantes foram instalados nas dependencias deste 

predio o curso primärio que havia sido legalizado pelo entao Ministro Raul Leitäo da 

Cunha, no ano de 1946 por meio do Decreto de lei n° 8.529 de 2 de janeiro do mesmo 

ano. O primärio continuou nas acomodapöes da Escola Profissional Pio XII ate o 

termino da construgäo do Colegio. O registro fotografico serve para demonstrar como 

era a organiza^ao das classes nesta escola, independente da idade das crianpas e de serie 

em que estudavam.

Turma da Escola Profissional Pio XD. no ano de 1956.

FOTO 8- Acervo pessoal da Margarida Antonino da Sih a.

:"J Os alunos que cursaram datilografia aprendiam a escre\ er em uma rnaquina que se assemclhavam ac 

computador so que nao dependia da energia eletrica, näo imprimia utilizavam uma fiia para caninbar a 
letra no papci.
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A imagem demonstra como era orsanizada a sala de aula. com cadeira 

enfileiradas, uma mesa para a professora colocar o material e um pequeno quadro onde 

deveria ser escrito as atividades para a turma. Pensando em oferecer mais comodidade 

tanto äs crianpas quanto aos professores o Padre fez inümeras viagens em busca de 

subsidio financeiro para aumentar esta escola

Porem, nem mesmo as dificuidades enfrentadas pelo Conego para manter a 

escola funcionando o fizeram desistir do seu projeto, pelo contrario os obstäculos 

deram-lhe energia para continuar lutando em busca da implanta^äo e amplia^äo das 

entidades educativas nesta cidade, mas mesmo apös a inauguracäo dos novos 

educandärios a luta nao parou e os habitantes tambem foram responsävel pala expansäo 

da educacäo local, o merito näo foi sö do Päroco. Imagens abaixo foram utilizadas para 

demostra algumas das viagens realizadas pelo vigärio as cidades do Rio de Janeiro31 e 

de Brasilia* 52, ambas as visitas foram realizadas em busca de obter apoio de politicos e 

pessoas “influentes” da epoca, para continuar com a constru^äo da Escola Profissional 

Pio XII

* pnncipio as viagens do Padre Joao Marques Pereira tinha como dcstino a cidade do Rio de Janeiro 

devido esta cidade ter se tomado a segunda Capital do Pars. Portanto, nessa cidade se encontrava a maior 

concentragäo de poiitioos do Brasil e o Päroco recorria a estes representames do povo para anearur 

rccursos e assitn dar continuidade as conslrugöcs das escolas no inunicipio de Serra Branca.

52 As viagens do Conego lnudarain de roteiro apös o ano 1960. Neste ano foi concluida a constnxjäo ^  

cidade de Brasilia, a  mesma foi projetada e edificada com predios mode mos e monnmentais e com 

aspectos politicos para receber aqueles qne seriam os representantes eleüvos do povo, säo cles os 

deputados. senadores e o presidente da rcpüblica. Entäo. a nova cidade se tomou a terceira e ultima 

Capital do Brasil e o novo destino do Padre Joao Marques Pereira
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FOTO 9- Acervo pessoal de Margarida Antonino da Silva.

O Padre estä no centro da imagem vestindo uma camisa branca e setn temo, cm visita a Brasilia, n«

ano de 1960.

FOTO 10- Acervo pessoal de Margarida Antonino da Silva

Foi atraves das inümeras viagens, realizadas para a Capital do Pais na companhia 

de amigos, que o Cönego Joäo Marques Pereira conseguiu erguer no dia 25 de janeiro 

de 1955 um saläo onde funcionou a principio a primeira escola que foi construida sobre 

sua obstina^äo e influencia, conseguindo atingir seu objetivo pessoal o quäl seria 

oferecer educa^äo de “qualidade” a “todos” os moradores näo so dessa cidade, mas da

O Padre estava vestindo batina preta, cm rcuniäo com amigos na cidade do Rio de Janeiro, no ano

de 1959.
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zona rural, dos distritos e tambern das cidades vizinhas, a exemplo das cidades de Säe 

Jose dos Cordeiros e Säo Joäo do Carin

2.3-0  Grupo Escola Vasconcelos Brandäo

Durante a decada de 1950, do seculo passado, quando a cidade de Serra Branca 

ainda era distrito pertencente ao Municipio de Säo Joäo do Cariri, a procura dos pais 

para matncular seus filhos era maior que as vagas disponiveis nas escolas ja existentes 

no Distrito. Isso porque as escolas ainda estavam se adaptando para poder receber todos 

os estudantes locais. Pensando na elevapäo do nümero de crian^as com idade para 

ingressar na escola, descobre-se que havia menos vagas que alunos e considera-se esta 

defasagem como um obstäculo que iria impedir a continuidade do projeto educacional, 

o quäl fora elaborado pelo Padre com o auxilio dos moradores, este projeto deveria 

garantir educa^äo para todos os cidadäos, visto que a cidade ainda näo oferecia 

educapäo igualitäria para os moradores

Entretanto, os serra-branquenses contaram com o apoio financeiro concedido 

pelo Estado e pela Uniäo. Nesse periodo o govemo em exercicio era Osvaldo Trigueiro 

de Albuquerque Melo53 e o Presidente em exercicio era o General Gaspar Dutra54 

Nessa epoca a popula^äo de Serra Branca foi contemplada com mais um predio ou mais 

um Grupo cujo espa?o fisico fora dividido em: uma sala para os professores, uma 

secretaria, quatro salas de aula, uma cantina, um espapo para as crian^as brincarem 

durante o intervalo, dois banheiros sendo um para o sexo masculino e outro para o sexo 

feminino sem fazer distin^äo entre funcionarios e alunos e uma pequena biblioteca. O 

Grupo possuia um espa^o fisico amplo, ventilado e moderno para a epoca, como ilustra 

a imagem abaixo. * 34

Govemou a Paraiba de 1947 a Ivc .

34 Govemou o Pais de 1946 a 1951
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Gnipo Escola Vasconcelos Brandäo. no ano de 1957.

FOTO 11- Acervo pessoal de Maria Ines Limeira Vilar.

Mas, este grupo surgiu com um diferencial, näo ia passar pelos problemas que as 

escolas anteriores passaram devido ä falta de dinheiro, por integrar-se ao sistema 

estadual de ensino

Como podemos observar durante a pesquisa desse trabaiho todas as escolas da 

Cidade de Serra Branca emergiram a partir do comprometimento em atender uma 

determinada pareela da populaijao, no caso do Grupo Escolar Vasconcelos Bl U11UUX 

sua constru^äo foi realizada para atender as necessidades de criancas com faixa etärig 

que ia dos sete aos doze anos e estudando da alfabetiza^äo a quarta Serie.

Em 1957 O Grupo Escolar Vasconcelos Brandäo recebeu a autoriza^äo para 

iniciar o ano letivo, as aulas iniciaram “em um periodo de euforia e expansäo desse tipo 

de educandärio no Estado da Paraiba”, mas antes de come^ar as aulas foi realizada a 

solicita^äo de alguns professores que ja prestavam servi^o na Escola Pio XII e estes 

foram contratados pelo estado e transferidos para a nova escola. Depois de fixar o 

quadro de servidores e docentes as famiiias entäo foram convidados a matricular seus 

filhos e o Grupo foi finalmente inaugurado. Passando a funcionar no inicio em dois 

tumos ciue seria manha e tarde. Entretanto. a Professora Maria do Socorro Moreira de 53

53 Näo tcmos conto precisar quem foi Vascouccios Brandäo e nein porque o Grupo recebeu o nome dele, 

Devido äs pessoas que foram entrevistadas näo conhecer a historia do educandärio mesrno tendo si(K 

fiincionärios. conto lambem a ausencia de documentos da escola. do terreno e do idealizadoi
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Queiroz5”, que trabalhou como professora e foi ä terceira gestora do Grupo Escolar

Vasconcelos Brandäo, relatou que

As tiirinas variavam de acordo com o ano e o nümero de afunos que cram 

aiamculados. havia ano que o Grupo tinha que aumentar um tumo colocando 

alunos oara estudar a noite. porque nos outros turnos näo podia acolher a 

quantidade de alunos. Tcvc ano que tinha cerca de 400 alunos inatncuiados 

nas turmas de alfabetizaQäo (jardim) ate a quarta sehe.3

A citafäo nos mostra a amplitude das turmas e como os professores 

improvisavam para poder atender a todas as crian^as, visto que o grupo contava apenas 

nove professores todos sem habilitapäo para o magisterio. No final dos anos setenta (70) 

mais precisamente por volta de 1978, o corpo docente desta escola decidiu se capacitar 

profissionalmente estudando no curso do Logos II* 38 e assim poderiam continuar ievando 

o conhecimento a todas as crianpas do municipio.

Em 1959 Serra Branca foi emancipada e um ano depois, em 1960, os grupos

foram se descentralizando, os sitios e os distritos de Coxixola, Santa Luzia e Sucuru

foram contemplados com instituigäo de ensino. Todavia, o Grupo Escolar Vasconcelos

Brandäo localizado na Avenida Alvaro Gaudencio, no centro da cidade, era responsavel

por receber e repassar todo material didatico para estes novos grupos. Entretanto, a

Professora e ex-diretora Maria do Socorro Moreira de Queiroz nos revelou que.

Näo conhecia a estrutura dos grupos da zona rural, pois havia um fimcionärio 

Io 5° Nücleo de Ensino. localizada na cidade de Monteiro no cariri 

parathano. que vinha a cidade de Serra Branca so supervisionar estes grupos 

e aproveitava para fazer as reuniöes pedagdgicas com os professores.

Mesmo ela sendo a ünica diretora. na epoca, de todos os grupos independente da 

localizagao, se era na zona urbana ou na zona rural, afirma que näo mantinha um 

contalo direto com os educandarios e nem com os educadores. O vinculo entre estas 

institui^öes de ensino näo permitia a presentja de mais gestores. Porem este vinculo 

existia apenas no “papei”, a ex-diretora nos revelou atraves da cita^äo acima que näo 

tinha conhecimento de como funcionava os grupos da zona rural. Todo contato direto 

cabia aos funcionärios que vinham da cidade de Momeirc

55 Em entrevista concedida a autora no cha 31 de tulho de 2012.

3 Idem a nota 56.

38 O  curso do LOGOS foi o primeiro curso a distäncia, implantado no pais para capacitar professores 

leigos e foi implantado em todo Pais em 1978 atraves do parecer 699/72. O LOGOS II foi a continuidade 

do primeiro projeto e foi dcsenvolvido na fase de expansao do projeto em nivel nacional. Este curso era 

feito atraves do estudo de modulos. estes mödulos eram le\ ados para easa e os alunos iam ä escola apenas 

tirar duvida ou fazer as provas. Havia um professor disponhcl para revisao do conteudo e apheagäo das 

provas.
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Mas, na decada de 1980 O Grupo Escolar Vasconcelos Brandäo passou por uma 

refonna durante o govemo de Wilson Leite Braga Ainda segundo a ex-diretora Maria 

do Socorro Moreira de Queiroz esta refonna tinha como objetivo a reconstrupäo do piso 

das salas que estavam afundando, do teihado que estavam em pessimo estado de 

conservapao e construpao de mais sala de aula. Mas o grupo foi praticamente demolido 

e sua estrutura fisica foi totalmente alterada. Durante esta reforma foram construidos 

mais duas salas de aula e uma sala mais ampla para os professores, alem de modificar a 

fachada de ffente. Porem, o objetivo principal do Grupo permaneceu, que era atender 

um maior nümero de alunos a cada ano

2.4-A Constru^äo do Colegio Comercial Wamberto Torreäo

A partir da decada de 1960, quando os professores, gestores e alunos estavan: 

conseguindo dar os primeiros passos para consolidar a educagao local, sentiram a 

necessidade de ampliar a Escola Profissional Pio XII. Entretanto, no predio em que a 

escola estava timcionando, nao ha via mais espapo para a construpao de novas salas e 

nem poderiam matricular mais crianpas, tendo que limitar o nümero de alunos que 

poderia ser matriculados.

Para conseguir a ampliapäo da instituipao cducacional, o Padre elencou 17

clausulas descrevendo com o se daria o projeto, a constru?äo e de onde viriam as verbas.

Todas as informapoes ficaram anotadas no livro Je tombo da igreia local. Essa nova

constru^ao so foi possivel apös a igreja, na pessoa do Cönego, decidir fazer a doagao de

um terreno oara a construpao da nova escola, como consta na 5a clausula.

O predio do Ginäsio Induslnal sera construido em um terreno com ärea de 

5.000m2 pelo menos. dc\ ido o mesmo satisfazer as melhores condigöes 

pedagögicas e de higienc e os alunos ficarem protegidos por tnuros ou cerca. 

no final da construcao

Ja que as pessoas nao tinham o eostume de registrar em cartörios suas doa^öes, 

pois as mesmas eram realizadas verbalmente. Entao, o Cönego resolveu fäzer seu 

proprio registro nas suas descritföes diärias, relatando passo-a-passo o procedimento do 

terreno e o andamento de seit projeto. Estes manuscritos serviram para garantir o 

recebimento das verbas e construcao de uma escola mais ampla.

A escola deveria abranger os seguintes comodos: salas de aulas, sala para os 

professores se reunirem e descansarem durante os intervalos das aulas, sala para o
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diretor, laboratörio, biblioteca e dependencias sanitärias (banheiros). loaas esi_, 

dependencias seriam para garantir privacidade a todos e em especiai aos mestres para 

melhor instruir seus alunos.

Apös o termino do prqjeto a sociedade serra-branquense contou com auxiiio de

verbas Estaduais e Federais para edificapao do predio. Veja as clausulas que seguem

1“ clausula- O ministerio da educa^ao e Cu 1 Iura por inlermedio da dirctoria 

uu £nsino Industrial prcstara o auxiiio de CR$ 5 000.000 (cinco milhöcs de 

cruzeiro) ä Escola Profissional Pio XII. do Estado da Paraiba para a 

construqio do predio em que devera ser mstalado o ginäsio industrial de 

Serra Bianca, naqucic Estado, bem como para o seu equipamento. '*

r  clausula- O auxiiio federal sera pago ä custa da verba 3.000, consigna^ao 

3.100. subsignado 3-1-12- Fundo Nacional do Ensino Liidico 5. Entribuigao 

com Entidade Publica ou a Direito Pnvado. para Transfonnacao de 

Estabelecimento de Ensino em Ginäsio Industnais e excepcionalmente e para 

construgao e equipamento (16, Paraiba, 2) Serra Bianca, daquele Estado, e so 

podera ser utilizado para o fim exclusivo de liquida^ao de despesas previstas 

neste convenio, cujo terrenos deveräo ser amplamente divulgado por edilat e 

pela imprensa local lida e falada ’

Todo procedimento deveria ser registrado, anotado e divulgado em todos os

meios de comunica^öes falados e escritos que existisse na cidade de Serra Branca. O

andamento da obra tambem deveria ser registrado em fotografias para que todas as

pessoas tomassem conhecimento da construgao e da origem do dinheiro, visto que a

verba so poderia ser liberada, se tivesse como comprovar a construQäo do predio e este

dinheiro, deveriam ser destinadas para custear os gastos com as escolas, incluindo as

despesas com os pedreiros, transportes, alimenta^öes e a compra dos moveis de boa

qualidade para que pudessem “durar por muito tempo”. Vejo o que diz a 4a clausula.

(...) 2- O beneficiärio apös a conclusao das obras resultarä a Diretoria do 

Ensino Industrial ou entregarä ao seu dependente. esoecialmcnte enviadc 

para isso, o termo do rcccbimento do Predio pieencbendo u n a  forma de 

modelo, anexo ao presente convenio, acompanbado de um demonstrativo das 

despesas realizadas na constru^ao e de fotografias que focalizem o predio por 

vanos anglos extemos e intemos.0'

Esta clausula pede para que sejam remetidas as fotos de ängulos dist’mtos para 

comprovar a construpäo e a conclusao da obra. So depois que estas fotos fossem 

recebidas e analisadas pelos representantes do estado e responsäveis pela libera^ao das * 6

ss As clausulas se encontra no li\ ro de tombo P (79), este livro esta na casa paroquial de Serra Branca-PB. 

m Anotacoes rctiradas do Livro de Tombo

6‘ Idem a uota 6 (i
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verbas, a escola estaria autorizada para a sua inauguracäo. transferdncia das turmas 1 

inicio das aulas. Logo depois que as fotos foram entregues, o predio entao recebeu 

autorizagao para realiza^äo da solenidade de abertura Observe algumas fotos que 

retratam todo processo de constru^äo do colegio. Tais imagens foram encomendadas 

pelo Padre Joäo Marques Pereira e arquivadas pela senhora Margarida

FOTO 11- Acen o pessoal de Margarida Antonino da Silva.

Nesta foto a obra ja esta em andamento e os trabalhadores na ativa, no ano de 1963.

FOTO 12- Acervo pessoal de Margarida Antonino da Silva.
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FOTO 14- Acervo pessoal da Margarida Antonino da Silva.

A festividade solene foi marcada para o dia 26 novembro de 1965 e foram 

convidados para a comemorafäo o Deputado Plinio Lemos e toda populapäo que 

receberam com alegria o novo empreendimento educacional local. O ato religioso 

marcou o encerramento da obra e foi realizado no pätio da pröpria escola e fotografado. 

Observemos:

Esta imagcm visa dem on st rar a dimcnsäo do terreno, e sempre mostra a presenca de 

ho mens Irahalhando. no ano de 1964.

FOTO 13- Acervo pessoal da Margarida Antonino da Silva.

Nesta imagein a obra esta em fase conclusiva, no ano de 1965.
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FOTO 15- Acervo pcssoal da Margarida Antonino da Silva.

A partir do dia da inauguraijäo e abertura do colegio, este educandärio ficou 

sobre a autonomia administrativa do Cönego e iria funcionar com o curso primärio e 

comercial. Posteriormente aos cerimoniais, as turmas da Escola Pio XII foram 

transferidas. Os cursos autorizados para funcionar neste educandärio tanto o primärio 

quanto o comercial deveriam cumprir com uma carga horaria de 4 horas e com 

disciplinas especificas para aprimorar a leitura e a capacidade de compreensäo textual, 

mas o ensino comercial tambem preparava para mercado de trabalho.

Portanto, no ensino primärio62 os alunos aprendiam leitura, interpretacäo de 

textos, a calcular, dentre outros. Logo depois da conclusao deste curso os alunos aue 

almejavam dar continuidade nos estudos deveriam prestar uma prova de admissao, ca so 

atingissem uma nota acima de sete (7) seria aprovado e estaria habilitado para ingressar 

no curso seguinte chamado pelos entrevistados por diversos nomes, tais como: 

secundärio, industrial e comercial. Esta discordäncia se dava por aiguns motivos, no 

primeiro caso era visto como a sucessao do curso primärio, nos outros dois casos essa 

divergencia foi ocasionada pelas descri^öes feitas pelo Conego. Durante seus relatos eie 

fazia alusäo ao Predio do ginäsio industrial que na logica iria ser implantado o curso

02 O ensino primärio hoje corresponde ao ensino infantil, de 7 a 12 anos. e ao ensino fundamental
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industrial, so que logo depois da inaugura^äo o Colegio passou a ser chamado Colegio 

Comercial Wamberto Torreäo0

Entao, recorremos ä obra de Romanalli (1980) que analisa em seu Uv t o  a 

distinc^äo de cada eurso, os ciclos utilizados para divisäo dos anos estudados, as 

discipiinas estudadas em cada um e o periodo de implanta^äo dos cursos em discursao 

O ensino secundario tinha as discipiinas organizadas e voltadas para os alunos que 

desejavam ingressar nos cursos engen har ia, direito e medicina. Este curso passou por 

dois decretos para poder se consolidar e preparar para o ensino superior, o primeiro e o 

Decreto- lei n° 19.890, de 11 de abril, que visava a organiza^ao do ensino secundario e 

o segundo e o Decreto- lei 21.241, de 14 de abril, visava a consolidapäo do ensino 

secundario.

Durante o regime do Estado Novo* 04 as leis orgänicas do ensino, criaram decretos 

de leis voltados para a educapao como o Decreto de lei n° 4.073, de 30 de ianeiro de 

1942, para implantar, legalizar e regulamentar o ensino industrial e o Decreto de lei n° 

6.141, de 28 de dezembro de 1943, para regulamentar o ensino comercial. Posterior a 

identificagäo dos decretos recorremos novamente ä obra de Romanalli, que dedicou uma 

parte do seu trabalho para distinguir o ensino industrial do comercial Segundo a autora, 

o ensino industrial foi pensado para profissionalizar em larga escala e estes profissionais 

eram preparados para trabalhar nas indüstrias, ja o ensino comercial era dividido em 

ciclos com duragäo de tres anos e os alunos eram preparados para trabalhar no 

comercio.

A partir desta diferenciagäo percebemos que o ensino implantado na nova escola 

de Serra Branca foi o ensino comercial. visto que os alunos ao concluir o curso 

recebiam o titulo como o de auxiliar de escritörio.

No ano de 1966 o colegio foi inaugurado e recebeu as primeiras turmas. Veja a 

seguir a descri^äo que relata como ocorreu a abertura oficial do Colegio Comercial 

Wamberto Torreäo:

UJ A cscola recebeu este nome em homenagem a um importante comerciante local que apoiou a 

unplantacäo de um curso voltado para o comercio. O senhor Wamberto Torreäo que era amieo do Padre 

e tambcm o auxiliou durante a construqao do colegio

04 Segundo Arruda. o Estado Novo ficou conhecido como o regime politico brasdeiro adotado por Getülio 

Vargas, este periodo teve micio no ano de 1937 e encerrou no ano de 1945, durou. portanto oito anos. 

Durante o Estado Novo o presidente gm cmou sein decreto de lei, alem de tcr concentrado todo poder em 

suas mäos. Continuara leitura sobre o assunto no site http/A i’w^vpcdagogiaemfoco. pro.br/. acessado em

10/ 10/2012
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8 de marco de 196<

"Nesta data foram abertas as portas do novo Ginäsio para o inicio das auia* 

com missa tendo o coxnparedmento dos estudaules e das familias da cidaae 

Atengao foi dada pelo Monsenhor Viena. 65

No ano de 1967 a primeira turma do primärio colou grau, foi tambem a primeire

festa de conclusao no colegio e as anotapoes seguiram iguais ate o ano da morte do

Cönego Joäo Marques Pereira. Observe:

Para alegria de toda cidade de Scrra Branca. peb primeira vez ein sna 

histöria. assistiu com feliddade de suma importäncia a entrega de 

cenificados de uma conclusao da l a turma cursando no seu estabclccimente 

de ensino, ja  citado. A solenidade custou de umas auinze äs dez horas e 

comunhäo dos concluintes, tendo o comparecimento das familias, ptofessores 

e alunos do colegio. A missa foi celebrada pelo Padre Joao Marques Pereira, 

patrono da turm a Na missa estava o presidente Professor Afonso Pereira 

homenageado de honra, o inspetor do colegio coroercial. Professor Vicentc 

de Alencar (Souzal. Professor Francisco Trocoii e dernais autoridades. 66

O Cönego Joao Marques Pereira ficou sozinho a frente desta institui^äo de 

ensino administrando-a e organizando desde o calendärio letivo ate as festividades 

reaiizadas em datas comemorativas no decorrer dos anos.

No primeiro semestre do ano de 1969 o Padre sentiu a necessidade de ter uma 

pessoa para auxilia-lo e foi ai que eie teve a ideia de convidar a professora Edite 

Antonino para ocupar o cargo de vice-diretora e dividir com eie a responsabilidade de 

gerir o Colegio, pouco tempo depois segundo as entrevistadas eie ficou adoentado e näo 

conseguia mais comparecer diariamente ao colegio, entäo resolveu entregar 

temporariamente ä dire^äo ä vice-diretora, pouco tempo depois, faleceu0'. 

Posteriormente, ao falecimento do Cönego ä professora Edite Antonino assumiu 

definitivamente a dire^äo da escola, dando continuidade ao trabalho daquele que fora 

admirado por uma parcela significativa dos habitantes da Cidade, o Cönego Joäo 

Marques Pereira. * 67

03 As infonnacöes foram retiradas do livro de tombo na P (92).

3 As infonnacöes foram retiradas do li\ ro de tombo na P (102-103).

67 Tdem a nota 27.
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2.5-A Escola Cönego Joäo Marques Pereira (Pro)

Durante a decada de 1980. do seculo passado, o povo de Serra Branca sentiu a 

necessidade de implantar outro curso profissionalizante. Foi a partir deste momento que 

o Professor Milton Brito6*, que morava na eidade de Joäo Pessoa, percebeu que deveria 

voltar ä Serra Branca e era a oportunidade de realizar um antigo desejo o quäl 

constituiria em implantar um novo curso na eidade, mas antes de tomar quaiquer 

decisäo a respeito de quäl curso seria implantado resolveu ouvir os moradores.

Milton juntamente com alguns colaboradores resolveu realizar uma pesquisa no 

municipio, entrevistando os habitantes para saber quäl o curso eles almejavam. Logo 

depois ao termino da pesquisa, chegou-se a um impasse. Umas pessoas queriam o curso 

de Administra^äo e outras pessoas optaram pelo curso do Magisterio. Este ultimo tinha 

como meta capacitar professores para ensinar o primärio Diante deste resultado Milton 

Brito e seus ajudantes decidiram inserir na eidade um curso que beneficiasse tanto as 

mulheres quanto os homens.

Deste modo o curso de administraqäo foi descartado, pois nesse tempo este 

curso era voltado para atingir o püblico masculino, alem de os pesquisadores terem 

percebido que os (as) estudantes depois da conclusäo do curso comercial iniciavam a 

carreira profissional lecionando e o curso ja existente näo habilitava para a carreira 

docente.

De acordo com a entrevista concedida pela professora Maria Augusta de Brito,6y 

que foi a primeira diretora da Escola Conego Joäo Marques Pereira (Pro) e permaneceu 

trabalhando na escola por periodo de 25 anos, revezando entre as fun^oes de professora 

das disciplinas de Prätica de Ensino e Estägio Supervisionado alem de ser a gestora da 

escola, “a pesquisa foi fundamental para que seu irmäo, Milton Brito, decidisse pela 

implantaqäo de um curso na ärea da educaqao”.

A d o s  ouvir o anseio do povo e decidir pelo curso do magisterio, o professor 

Milton Brito resolveu buscar apoio das autoridades politicas da eidade e come^ou * 9

68 M ilton Brito e filho de Serra Branca se mudou para a eidade de Campina Granoe para estuoar in. 

Seminario Diocesano e passou um periodo de oito (8) anos. Depois eie percebeu que näo tinha vocagäo 

para seguir com a  carreira reiigiosa, entao eie resoh eu cursar direito, adminiaraqao e histöna na eidade 

de Joäo Pessoa, regressando para a eidade natal para implantar o curso do magisterio.

9 Em entrevista concedida a  autora no dia 08 de agosto de 2012.
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marcando uraa reuniäo com o Prefeito da epoca que eia Wamberto Torreäo Filf.„ , 

com o Secretario de Hduca^ao da Cidade o Professor George de Queiroz Gaudencio e 

sua irmä a professora Maria Augusla de Brito. Entretanto, os irmaos, Maria Augusta e 

Milton Brito, expuseram o resultado da pesquisa e o projeto para o prefeito e o 

secretario que ao analisar o material exposto perceberam que poderiam realizar a 

vontade do idealizador e oferecer uma nova oportunidade de ensino aos moradores 

locai s

O prefeito Wamberto Torreäo Filho resolveu contribuir com o projeto “cedendo” 

um predio que ainda estava em constru^äo para ser instalada a nova escoia. 

Provavel mente o MEC (Ministerio da Educagäo e Cultura) tinha beneficiado a cidade de 

Serra Branca com a constru^ao do dito predio, posssvelmente sem perspectiva de 

lmplanta^ao de novos cursos. A escoia foi construida com seu espa^o fisico dividido 

em: quatro salas de aula, uma sala para os professores, uma biblioteca, uma cantina, 

uma secretaria e tres banheiros, sendo um para as meninas, um para os meninos e um 

para os professores e demais funcionarios.

Depois da confirmapäo formal desta doapao o professor Milton Brito

rapidamente fez a solicita?äo de abertura junto a Inspetoria Tecnica da Secretaria de

Educa^ao do Estado, localizada na cidade de Joäo Pessoa, Capital da Paraiba, no ano de

1982. Ainda segundo a professora Maria Augusta, seu irmao almejava inaugurar a

escoia no ano seguinte que seria em 1983, pois era de suma importäncia que a vistoria

fosse realizada ainda no ano da solicita^äo, apös a analise do projeto pelo Conselho

Estadual de Educa^äo da Paraiba houve a autorizatjäo do curso de 2° grau com

habilita^äo para o magisterio atraves da resolugäo N° 56/83. O relator e conselheiro

Arlindo Carolino Delgado chegaram a seguinte conclusäo:

(...) Que o ensino normal de 2° grau para formacao de professores ao 

magisterio de 1° grau, deve ser estimulado com o  apoio de todos os öraär  

responsaveis por conslituir importante fonte de reeursos human os 

nccessarios a meinoria do ensino nas comunidades mterioranas (...).

Consequentemente, com a confirma^äo da autoriza^äo o predio come^ou a ser 

preparado, recebendo moveis, quadros negros e outros materiais didaticos para receber 

as turmas. Ao mesmo tempo em que a escoia ja havia recebido o nome daqueie que se

0 Este prefeito era filho do comerciante Wamberto Torreäo o quäl foi homenageado pelo Conego ao 

noinear o Colegio com seu nome.
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tomou o fundador da educa^ao da cidade de Serra Branca. passou a ser charnada de 

Escola Conego Joäo Marques Pereira conhecida popularmente por Pro71.

Um pouco antes de iniciar o ano letivo, mais precisamente em mar^o de 1983, o 

Professor Milton Brito publicou no jomal local, denominado Noticias do Cariri, uma 

nota informando aos moradores da Cidade mais uma conquista voltada para a educa^äo, 

näo so desse municipio, tambem das cidades circunvizinhas. Esta nota foi elaborada 

com o objetivo de informar aos serra-branquenses o nome do educandärio e a quem iria 

homenagear, agradecer aos colaboradores incluindo o atual prefeito e o ex-prefeito, a 

irmä que iria ocupar a posi^äo de gestora, alem de comunicar os nomes dos docentes 

que iriam trabalhar no novo educandärio. Veja a seguir como a nota foi elaborada.

Nota informativa.

S e r r a  B r a n c a

g a n h a  n o v o  e d u c a n d ä r i o  /1983

N urria h o m c n a g c m  ao  c m c r x to  c d u c a d o r  d c s ta  ic g iä o  c a r ir iz e ir a ,  
C o n e g o  J o ä o  M a rq u es  P e r e ir a , fo i  in s ta la d a , n o  u lt im o  d ia  2 0  d e  Fe- 
v e r e ir o , m a is  u m a  c s c o la ,  a n tv e l  d e  I e  II g r a u s , d e n o m in a d a  E S C Q -  
L A  C Ö N E G O  J O A O  M A R Q U E S  P E R E I R A .

A  h o v a  e s c o la  i5 f r u to  da in ic ia t iv a  da p r o fe s s o r a  M aria  A u g u s ta  
d e B r ito ,  q u e  e n v id o u  csfo r< ;o s j u n t o  ä S e c r e ta r ia  d e  E d u c a ija o  e  C u l-  
tura  d o  E s t a d o  e  ä P r c fe itu r a  M u n ic ip a l d e  S erra  Br a n  c a , t e n d o  c o n -  
s e g u id o  d a  S e c r e ta r ia  d e  C d tic a e ä o  a d e v id a  au torizarp äo  p ara  f u n c io -  
n a m e n to  e  d a  P r e fc itu r a  a c c s s ä o  d o  p r d d io , o n d e  f ic a r a  in s ta la d a .

A id d ia  d c s ta  n o v a  e s c o la  tem  e n c o n t r a d o  a m e lh o r  a c o lh id a  
e r e c e p t iv id a d c  d e  t o d o s  o s  c o m p o n e n t c s  d e  n o ssa  c o m u n id a d c ,  s o -  
b r e tu d o  d o s  p o d e r e s  p u b L ico s , a travd s d o  e x - p r e f e i t o  W a rn b erto  T o r -  
reä o  P i lh o  c d o  a tu a l J u a r c z  M aracajä  C o u t in h o , a le m  d o s  p r o fe s s o r c s  

q u e sc d isp u se r a m  a c o la b o r a r  c c m  a in ic ia t iv a .
O  q u a d r o  d o c e n t c  scrä  c o n s t i t u i ’d o  d e  p r o fe s s o r c s  d a  m a is  a lta  

q u a ) if ic a c ä o  m a g is te r ia l ,  d c s t a c a n d o - s e , C e c y  B o rb a  C orro ia  L im a ,  
C le u sa  R ib e ir o  e  A r a ü jo , E d ite  A n t o n in o  d e  S o u s a ,  M aria J o se  B c z c r -  
ra . M aria L .d n aid e B ritta, J o sd  T o m a z  d as N e v e s ,  S e v e r in o  A ra ü jo  

L o p e s , M aria A lic e  D ’A ra ü jo  M a ra ca jä , In e z  A im e id a  A lv e s  e G e o r g e  
d e  O u e ir o z  G a u .ic n c io .  „

v M  I 1 T O M  R R I T H l

NOTA 1- Acrrvo pessoal de Maria Augusta de Brite.

Todos os acontecimentos locais deveriam ser publicados nos meios de 

comunicagöes do municipio, assim sendo a constru^ao e a inauguragao de uma escola 

näo poderiam passar despercebidas, era dever dos organizadores informar a popula^äo e 

convida-la a participar daquele evento que deveria ser apreciado por todos os Serrt-

71A Escola Conego Joäo Marques Pereira rccebeu o codinoine de Pro pelo Professor George de Queiroz 

Gaudencio.
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branquenses. Logo depois da divulgacäo de nota informativa as matriculas foram 

abertas para o curso do Magisterio e tambem para turmas do primeiro grau, pois a 

escola iria funcionar em tres tumos, ficando estabelecido que os tumos da manha e da 

tarde iria funcionar com turmas de primeira a oitava serie e o tumo da noite deveria ser 

exclusivamente para o segundo grau com habilitapäo para o Magisterio

Mas sö cerca de tres meses depois que iniciou as aulas, a Escola Cönego Joäo 

Marques Pereira teve sua autoriza^äo formalizada. Essa autorizapao aprovava a abertura 

do educandärio e foi publicada no Jomal do Estado, denominado de Diärio no

dia 29 de junho de 1983. Veja o que diz na nota abaixo.

Nota de Autorizatäo.

fow l u w  fi» .  dc 26 do m e  dt 19ÖJ.

-  A u tonw  o f tu c iow aw io  do Uuno d t 2» fc™ C{# •  _ _

I T m . Bctl" * *  ̂  ^  «2, ei

NOTA 2- Acervo pessoal de Maria Auausta de Brito.

As publicapöes descritas no diärio oficial tinham como objetivo trazer a publico 

äs agöes dos governos Estadual, Municipal ou Federal e neste caso esta publica^äo foi 

utilizado para informar e oficializa o funcionamento da Escola Conego Joao iviaiquc» 

Pereira (Pro). Localizada na Rua Raul da Costa Leao no centro da cidade. e do curso de 

segundo grau com habilitagäo do magisterio nesta cidade.

Afirma Romanelli12 que a primeira escola normal da Paraiba foi inaugurada em 

1845, era particular e funcionava em um Estabelecimento chamado Escola Normal, 

mais de um seculo depois foi autorizado na cidade de Serra Branca no interior da 

Paraiba o funcionamento do curso do magisterio ou normal, gratuito com dura^äo de 

tres anos e uma grade curricular que englobava disciplinas voltadas para o aprendizado 

do segundo grau e disciplinas voltados para a ärea da educa^äo. Beste modo, as (os) 

alunas (os) estudavam materias como didätica, estägio supervisionado e tambem 

elaboravam trabalho de conclusao de curso, que eles chamavam de “pasta”.

4dcin a citagäo 6.
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Para ingressar no curso normal'J os alunos interessados deveriam ter conciuiaoc. 

primeiro grau ou ter terminado o colegial ou o comercial. Aqueles alunos que ha via 

concluido apenas o primeiro grau ingressavam no primeiro ano e cursavam tres anos, 

logo aqueles alunos que ja haviam concluido o colegial ou similar e optavam pelo 

magisterio, poderiam ingressavam no segundo ano do curso, entäo os estudantes faziam 

como a pedagoga Maria da Concei?ao Antonino7“4 nos disse em entrevista, “ingressei no 

magisterio quando terminei o cientifico ai fez a matricula e comecei no segundo ano do 

curso e estudava a mais duas materias que nao me recordo quais eram, mas estavam 

disponiveis apenas no primeiro ano".

Posteriormente a legal izapäo da escola e dos cursos, as turmas do primeiro grau 

e os normal istas foram se preparando para cola^ao de grau e a festa de conclusäo e, no 

ano 1985, houve a formatura da primeira turma do normal e assim sucederam, todos os 

anos havia festas de conclusäo das turmas do magisterio ou do normal

Na turma pioneira do magisterio se formaram 27 alunos^ sendo 4 homens e 23 

mulheres. Esta turma colou grau dois anos depois do inicio do curso, no ano de 1985.

No final do ano havia uma reuniäo com professores e alunos para agendar as 

datas de encerramento do curso. Antes da formatura havia a aula da saudade. Durante 

essa aula, era realizada uma especie de retrospectiva dos momentos que marcaram no 

decorrer do curso. deoois celebravam com um ato religioso (missa, culto ou os dois) e 

culminava com a colacao de grau e festa de formatura.

As fotos a seguir mostram registro da aula da saudade e da cola$äo de grau de 

uma turma normal ista Pois todas as formaturas seguiam o mesmo ritual

late curso miciou no ano de 1983 a pedido dos moradores local e foi fechado no ano de 2001. De 

acordo com informaqoes ccdidas pela professora Maria Augusta do Brito o que levou a cxtinqao do curso 

na cidade foi a Univcrsidade da UVA (Universidade do Vale do Acaraü) que ofereeia inumeras 

faciiidadcs dcntrc elas: aula uma vez por semana e habilitaqao supenor.

'4 Em entrevista conocdida a autora no dia 04 de outubro de 2012.
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Aula da Saudade do curso do Magistern), no ano de 1986.

FOTO 16- Aceno pessoal de Maria da Concei^äo Antonino.

Cola^äo de Grau e formatura, ä csquerda Edinaildo Saraiva, no meio a formanda Maria da

Conceicäo e a dlreita Dr. Inäcio Antonino. no ano de 1986.

FOTO 17- A ceno pessoal de Maria da Concei^äo Antonino.

Os estudantes que cursavam o normal, junto com o titulo de professor 

conquistavam tambem o respeito das pessoas, visto que o curso do magisterio oferecia 

disciplinas que estimulava a didätica dos jovens profissionais. Veja o diz em 

depoimento da pedagoga Maria da Concei^äo Antonino:
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Hoje eu vejo quc quem näo tem o magisterio ao ent rar na sala de auta seine 

mais dificuldade, porque eu acho que o magisterio me preparou mais aue e  

curso superior que fiz depois, se bem que os alunos daqueie tcmpo eram 

aiferentes. Eu vejo o curso do magisterio como um curso fundamental para 

quem pretende ensinar.

Por meio das entrevislas percebemos quäo grande era a importäncia desse curso 

para a populaqio. Depots da primeira conclusao do curso do magisterio no ano de 1985 

näo dava mais para imaginär a cidade sem essa escola, visto que era o ümco 

educandärio que habilhava docentes, mais precisamente sem esse curso. De acordo com 

os entrevistados essa escola se transformou no educandärio mais importante para quem 

desejava seguir a carreira de professora (o), o normal foi implantado para estimular 

vocaQöes e habilitar pessoas naquela que se näo fosse a principal profissäo seria uma 

das mais valorizadas na epoca pelos serra-branquenses, a questäo de valoriza^äo näo diz 

respeito ao salärio e sim ao reconhecimento que a populagäo local tinha pelos 

educadores

2.6-A Interven^äo do Poder Püblico na Educa^äo

Todas as escolas do municipio de Serra Branca, as quais a pesquisa foi realizada, 

passaram por dificuldade devido ä falta de dinheiro. No inicio, as escolas recorriam aos 

comerciantes, politicos e aos proprios moradores para tentar solucionar 

temporanamente o problema e manter o educandärio funcionando.

A Escola Profissional Pio XII contou com o apoio dos moradores do municipio e 

a adesäo da Igreja, que disponibilizou seu espapo livre para poder manter as salas de 

aula funcionando e os cursos de forma^äo profissional na ativa.

Quando nos referimos ao Colegio Comercial Wamberto Torreäo, estamos 

falando da extensäo da Escola Profissional Pio XII. Este educandärio recebeu apoio 

tambem dos comerciantes locais, e dos nossos representantes. Neste caso estou me 

referindo aos politicos e näo somente aos da regiäo, mas ao govemador, ao presidente e 

a alguns deputados. Estes Ultimos foram responsäveis pela ajuda durante o processo de 

estadualizacäo da escola

Durante värios anos, os gestores do colegio lutaram para manter a escola livre 

das dividas, o que näo foi possivel sem o apoio do estado. No dia 06 de mar^o de 1975 

ambas as partes entraram em consenso e elaboraram o Decreto de lei n° 6.450, de
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acordo com esse decreto o Colegio passaria a fazer parte do Estado. O estabelecimento

repassaria todas as despesas e responsabilidades para o poder püblico. Foi a partir deste

momento que o colegio conseguiu acabar com as dividas adquiridas devido ao atraso no

pagamento dos funcionärios e manutenpäo. Este decreto conferiu quatro artigos que

deveria estabelecer algumas modificapöes para o colegio. tais como

Artigo I - consolida a estadualizagao do colegio e auton/a a mudanca do 

nome da escoia que passaria a se chamar Colegio Esiadual de Serra Bianca; 

Artigo II- conta que o predio e todos seus bens deveräo ser incorporados ao 

Datnmönio do Estado;

Artigo III - a sccretaria da Educa^ao e Cultura estabelece um prazo de trinta 

dias para solucionar os problemas e no

Artigo IV - diz que os artigos acima citados sö entrariam cm vigor apos a 

puDUcagäo do decreto ein discursao.

Assini como as demais escolas O Grupo Escolar Vasconcelos Brandäo rccorreu 

ao apoio estadual para construpäo, realizapäo de algumas reformas, manutencäo com 

material didätico e pagamento de funcionärios, ou seja, este Grupo jä inictou 

estadualizado.

Os funcionärios do Grupo Vasconcelos Brandäo e das escolas da Zona rural, as 

quais eram vinculadas a esta instituipao de ensino contavam tambem com incentivos 

financeiros oriundos do estado e os funcionärios tinham suas remunerapöes tambem 

pagas pelo Estado.

Ao menctonar a Escoia Conego Joäo Marques Pereira, esta contou com apoio 

desde o inicio do projeto da Prefeitura Municipal de Serra Branca na pessoa do prefeito 

Wamberto Torreao Filho e seu sucessor Juarez Maracajä Coutinho, que no dia 02 de 

fevereiro de 1983 assinou um convenho com dez cläusulas elencando as obriga^öes 

entre a escoia e o örgäo püblico. As clausulas serviam para mencionar os tipos de 

auxilio que seriam proporcionados pela Prefeitura ä escoia e quais exigencias a escoia 

deveria cumprir

Segundo as clausulas mencionadas cabia ä prefeitura prestar assistencia tecnica, 

financeira. disponibilizar professores, funcionärios auxiliäres para manter o 

funcionamento da escoia, fiscalizar o educandärio e transferir ou substituir os 

professores do educandärio para outros mais necessitados. Ficou aeertado como 

responsabilidade da escoia, aceitar alunos que eram excedentes da rede oficial de 

ensino, os professores ficariam subordinados administrativamente a escoia sob o 

controle e orientagao pedagögica, deveria respeitar o calendärio e outras normas oficiais 

de ensino. a escoia tinha como obriga^äo enviar mensalmente o registro do ponto dos
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professores, como dos demais funcionarios e com o fim do convenio os professores 

deveriam retomar as suas unidades de origem. Deste modo, a prefeitura arcou com as 

despesas desta escola por oito anos75.

Enfim todas as escolas da cidade de Serra Branca as quais foram realizadas a 

pesquisa precisaram de apoio para que pudessem manter as portas abertas, entäo os 

idealizadores e gestores recorreram aos prefeitos, govemadores, a uniäo e demais 

representantes eletivos do povo para angariar auxiiio financeiro e poder arcar com os 

subsidios. A partir desta busca todos os educandärios locais passaram a contar com o 

apoio dos orgäos publicos para manter a estrutura fisica das escolas, ampliar o nümero 

de alunos, pagar os funcionarios, garantir a manutenpöes dos imobiliarios e a refeipäo 

dos estudantes. Ja que a situapao financeira dos moradores locais näo permitia que os 

pais pudessem pagar pela educapao dos filhos.

Assim sendo, as escolas se mantiveram contando com doa^oes por varios anos, 

ate a concretizapao da estadualizapäo e municipalizapäo das escolas. Quando o poder 

püblico assumiu definitivamente as despesas dos educandärios foi possivel quitar os 

deficits, ampliar o nümero de vagas e os tumos.

Portanto, a construpao das escolas no municipio de Serra Branca foi responsävel 

por uma mudanpa significativa na vida intelectual, social e profissional das pessoas, 

principalmente depois da implantagäo dos cursos profissionalizantes, os quais se 

tomaram prioridade para o setor econömico, no que se refere näo so a economia 

comercial mais tambem a economia individual. A ampliaqäo das escolas nesta cidade 

foi significante para a modificapäo pelo o quäl o municipio passou, durante o processo 

de implantapäo educacional houve uma aspira^äo de elementos que para a epoca era 

modemo sem a populaqäo romper as caracteristicas existentes tanto no meio urbano 

quanto no meio rural.

.j  r  iOjcto de Lei N° 10/ 90, de agosto de 1990 solicita a municipalizasäo da Escola Conego Joäo 

Marques Pereira. Com a aprovacao do projeto a escola teve scu nome allcrado e passou a ser cfaamada de 

Escola Municipal de 1° e 2° graus Conego Joäo Marques Pereira e a fase de 2° grau serä eslabclecicte 

como curso profissionalizanle de habilitaQao para o  magisterio. So a partir de 1991 a lei entrou cm Vigor. 

Posteriormente a escola sofreu outra altera^ao na nomenclatura e passou a ser cfaamada Escola Municipal 

de ensino Fundamental e Medio Conego Joäo Marques Pereira e o  curso do Magisterio foi instimo no ano 

de 2002 devido ä falta de alunos e o desprcstigio do curso por causa dos cursos superiores da UVA e  

similares.
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Considera^öes Finals

Quando escolhemos escrever sobre o tema proposto, iniciamos com entrevistas e 

percebemos que deveriamos discorrer como iniciou a ideia de implantar a educagäo no 

distrito de Serra Branca. Entäo tentamos estimular as memörias das pessoas que 

colaboraram com a realizagäo desse trabalho

Durante as entrevistas, os entrevistados foram narrando como tudo comegou, 

incluindo a participagäo dos idealizadores, a importäncia do Päroco local, a recepgäo 

dos moradores, a contribuigäo das autoridades (politicos) e as transformagöes sociais, 

econömicas e intelectuais. As pessoas relatavam o que vivenciaram com um ar de 

nostalgia e ao mesmo tempo com um sentimento de dever cumprido, por olhar para träs 

e ter a certeza que tudo que temos hoje quando nos referimos ä educagäo säo os fnitos 

colhidos daquelas sementes que comegaram a ser semeadas no final da decada de 1940 

pelo Padre Marques Pereira com o auxilio da populagäo local e demais colaboradores

A respeito das escolas tivemos o compromisso de expor para os serra- 

branquenses a histöria do processo educativo e como os idealizadores conseguiram tirar 

do papel alguns projetos os quais foram importantes para toda populagäo. A educagäo 

em Serra Branca teve inicio com a Escola Pio XII, O Colegio Comercial Wamberto 

Torreäo, Grupo Vasconcelos Brandäo, Grupos em diversos sitios e a Escola Conego 

Joäo Marques Pereira. Quando estes educandärios estavam prontos para receber os 

alunos ä populagäo era avisada atraves dos jomais e dos rädios, estes meios de 

comunicagoes tambem eram utilizados para convocar os pais para as matriculas e avisar 

o inicio do ano letivo.

Logo depois do iniciou do ano letivo o Padre se depos a continuar lutando em 

buscando doagöes financeiras, mesmo tendo disponibilizado as dependencias da casa 

paroquial para montar as salas de aula, alem de ir ä procura de pessoas que 

disponibilizassem um pouco do seu tempo livre para lecionar de graga (voluntärio) ou 

recebendo um valor simbölico como pagamento.

Contudo, os problemas e as dificuldades näo conseguiram impedir que o projeto 

educacional, o quäl foi iniciado pelo Conego, se desenvolvesse e a populagäo da cidade 

conseguisse construir quatro escolas e diversos grupos escolares distribuidos nas zonas 

rurais e um na zona urbana em um periodo correspondente aos anos de 1942 ate 1986, 

percebemos que os anos estudados serviram como um divisor de aguas para a educagäo
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na Cidade de Serra Branca na Paraiba. De forma modesta mais ambiciosa o povo foi se 

envolvendo e aos poucos os alunos foram se midtiplicando e as escolas expandindo para 

acompanhar esse crescimento.

Apös concluirmos as entrevistas sobre a educagäo em Serra Branca, ouvimos as 

mais variadas histörias, propiciamos um espa^o para as pessoas desabafar, se emocionar 

e acima de tudo essas pessoas nos contemplaram com relatos de lutas e conquistas. 

Entao chegou a hora de compartilhar as nossas reflexöes a respeito das funda^Öes das 

escolas e das mudan^as que ocorreram na cidade.

No primeiro capitulo fizemos um ievantamento histörico a respeito da educagäo 

no municipio de Serra Branca nas decadas 1940 a 1980, a partir dessas histörias de 

sociabiiidade e sensibiüdade, nos deparamos com ex-professores, ex-alunos e ex- 

funcionärios que nos incentivaram a descrever como era a educapäo nesse periodo. Mas, 

Serra Branca ao raesmo tempo em que lutava pela implanta^äo da educagäo lutava pelo 

desmembramento territorial para poder chegar a ser definitivamente o municipio de 

Serra Branca.

Foi analisando os citados anos que percebemos que a educa^ao era privilegio de 

poucos, as lembrangas desses periodos e das dificuldades vividas passaram a existir so 

na memoria dos serra-branquenses. Foi a partir desses relatos que percebemos como se 

deu a constru^äo dos primeiros educandärios ressahando a experieneia dos educadores, 

a iniciativa de inaugurar um cinema para auxiliar na manuten^äo das escolas e a 

expansao dos grupos escolares na zona rural, hem como os metodos utilizados para 

educar as criangas

Com embasamento no que foi pesquisada, a educapäo instituiu-se no municipio 

a partir da chegada de um novo Päroco a matriz, pois o mesmo passou a contar com o 

apoio dos populäres para gerir um projeto educativo para todos os habitantes locais. O 

cenärio e as diversas imagens do espa^o educativo ganharam objetividade no rigor das 

propostas, apresentando uma recriaqao da educa^äo no municipio, enquanto a 

conservagäo dos processos educacionais da origem a uma inicia^äo educacional.

No segundo e ultimo capituio observamos como ocorreu ä constru?äo de cada 

escola, como as pessoas as receberam e quäl o papel dos politicos ante/durante e depois 

da inaugura^äo de cada institui^äo educacional.

A educacäo desempenhou nessa sociedade um aspecto de pluralidade, ela 

tambem estava nos planos dos comerciantes e dos politicos que apoiavam os projetos 

educacionais, deste modo os comerciantes ao ajudar recebiam como pagamento
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divulga^ao devido äs inümeras notas de agradecimentos feitos nos rädios e iomais 

locais, ja no caso dos politicos eies aproveitavam para por em prätica as estrategias 

eleitorais e se beneficiarem dos auxilios prestados conseguindo conquistar 

popularmente seus eleitores. Pode-se dizer que essas obras foram frutos de a$öes 

realizadas em conjunto com “populäres”, “religiosos” e “politicos”, atraves de diversas 

a^öes as quais a cidade ficou conhecida como um exemplo. Podemos proferir que as 

Escolas incidiram atraves de varias buscas obietivas da popula^ao e dos seus 

idealizadores.

Construir a Historia da Educapao de Serra Branca torna-se uma importante tarefa 

para materializar essa constru^ao como um acontecimento que remonta uma luta antiga 

dos moradores da cidade, que em värios periodos ajudaram a criar uma visao de que so 

ocasionaria mudanqas sociais se as pessoas fossem instruidas, levando os moradores a 

projetar novos cursos.

Nas escolas as pessoas puderam experimentar e conviver com uma realidade 

diferente do que ja estavam acostumados, fazendo com que fossem produzidos 

momentos alegres e tristes e os entrevistados ao recordar estes momentos ficavam 

repietos de nostalgia. A cada ano mais uma luta era vencida, uma vitöria a ser 

comemorada por todos os habitantes, os alunos, os pais, o päroco, os professores e 

outros tantos timcionärios, colaboradores e moradores. Porem toda populagao era 

convidada a participar e festejar mais uma oportunidade de desenvolver o intelecto dos 

jovens da epoca

O que deixava as familias mais sossegadas era que com a chegada do final do 

ano comemorava-se tambem o fim de mais um ano letivo e a certeza de que outros anos 

viriam. Mais o inicio das aulas näo era esperada apenas pelos alunos, mas toda 

popula^äo local inclusive o comerciantes que comprando material escolar e farda, pois 

nesse periodo aumentavam muito as vendas nos armazens locais

As lembranpas narradas cordialmente foram importantes para elabora^äo a 

principio da pesquisa e posteriormente deste trabalho. Todas as narrativas merecem 

destaque nas considera^Öes finais, pois sem elas teria sido impossivel a realizagäo da 

analise, da elabora^äo e da conclusäo deste trabalho, porque o mesmo foi feito a partir 

das experiencias, das imagens, dos relatos de vida e dos relacionamentos construidos 

dentro e fora dos educandärios. As pessoas que nos contaram suas expectativas, 

experiencias e realizatjöes permitiram a concretizaqäo da Historia da Educacäo nos anos 

de 1942 a 1986



As historias desses espapos se confundem com as historias das vidas das 

pessoas, que durante as conversas elas foram relatando suas vidas para facihtar nossö 

entendimento.

A pös o termino da nossa pesquisa e importante lembrar os autores com os quais 

dialogamos no decorrer deste trabaiho, os mesmos contribuiram com suas teorias. 

anaiises, metodologia, conceitos, enfim foi atraves dessas leituras que conseguimos 

produzir uma ieitura e uma escrita nossa.

De modo geral, consideramos que nosso trabaiho traz contribuicoes ao campo da 

histöria, por propor reflexöes e abordar o espapo educativo atraves das experiencias dos 

moradores que levaram ao enriquecimento desse espapo. Lidamos tambem com anaiises 

da cultura, da sensibilidade, da religiosidade, estamos discutindo fatos historicos 

importantes para a historiografia contemporänea. em que valorizamos as experiencias 

de cada um e suas lemb rangas por eles narradas

AJmejamos que esta escrita sensibilize os leitores de modo a perceberem como 

se deu todo processo de construgao das escolas, escolha dos cursos, sem esquecer o 

lazer, do religioso, do politico e as rela9Öes vivenciadas diariamente durante essas 

trajetörias.

Mais, este trabaiho ainda tem muito a ser ampliada em diversos aspectos, visto 

que nossa pesquisa aqui apresentadas näo esta totalmente finalizada e cabe ao 

historiador näo concluir as abordagens de um objeto que ainda tem muito a ser 

estudado Esperamos ter aicangado nosso objettvo.
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Arquivo Pessoal-Esteiita Antonino de Sousa.

Arquivo Fotogräfico- Fotografo Jose Heleno.

Arquivo Fotogräfico- Fotografo EmanoeL.

Arquivo Documental- do Colegio Estadual Senador Jose Gaudencio.

Arquivo Edesiastico- de Serra Branca, PB.

rBGE- Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica -  censo 2010.

Livro de tombo- da Igreja Nossa Senha da Concei^ao de Serra Branca, PB

Livro de controle Semestral- Arquivo do Grupo Escolar Vasconcelos Brandao- Serra

Branca- PB.

LDB- Lei de Diretrizes e Base da Educacao, do ano de 1960.

Projeto Matinore- Pesquisa realizada em 2005 Delos alunos da Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Medio Senador Jose Gaudencio- de Serra Branca, sob Orientacäo 

do Professor Juarez Ribeiro de Araüio (Juca).

2- Fontes Oral«

Entrevista: Edite Antonino de Assis Souza. entrevista concedida no dia 17/ 04/2012. 

Entrevista: Estelita Antonino de Sousa, entrevista concedida no dia 17/04/2012. 

Entrevista: Maria Augusta de Brito, entrevista concedida no dia 08/08/2012.

Entrevista: Margarida Antonino da Silva, entrevista concedida no dia 17/04/2012. 

Entrevista: Maria da Concei^äo Antonino, entrevista concedida no dia 04/010/2012. 

Entrevista: Maria Valerio da Silva (Cece), entrevista concedida no dia 19/06/2012.
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Entrevista: Maria do Socorro Moreira de Queiroz, entrevista concediaa no ü i^

31/07/2012.

3- Sites

http://www.nead.ufmt.br/inaex.asp

http://www.pagnez.com

http: //www pedagogiaemfoco. pro br/.

http://www.portalsaofrancisco.com.br

http://www.webartigos.com/autores/eversonamarqueshotmailcom/

http://www.ufpi edu.br

http ://www. reposit6rio.uftc.br

http://www.nead.ufmt.br/inaex.asp
http://www.pagnez.com
http://www.portalsaofrancisco.com.br
http://www.webartigos.com/autores/eversonamarqueshotmailcom/
http://www.ufpi
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ANEXOS

MAPA 1- Acervo do IBGE (Institut» Brasiieiro de Geografia e Estatistka). Locaiizado no

site do Wikipedia.

FOTO 1- Acervo Fotografko do Fotoerafo Emanoe!

Foto da Nossa Senhora da Conceicäo e da Praca Local, no ano de 2012.
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FOTO 2- Acervo Fotografie« do Fotografo EmanoeL

FOTO 3- Acervo pessoal da autora.


