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Desde o momento em que surgiu a cidade de Cajazeiras, sua historia esta estreitamente 

ligada a educacao e a religiosidade, o que nos leva a compreender a intima relacao da Diocese 

de Cajazeiras com a questao educacional na regiao sertaneja. Quando o entao Bispo 

Diocesano Dom Zacarias Rolim de Moura decide por instituir a Fundacao de Ensino Superior 

de Cajazeiras (FESC), e, posteriormente, a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras de 

Cajazeiras (FAFIC), diante das preocupacoes e posicionamentos expostos pela Igreja Catolica 

no Concilio Vaticano I I , e ainda da realidade vivida nas mediacoes da cidade naquele 

momento, a partir do incentivo e das medidas adotadas pela Reforma Universitaria de 1968, 

realizada no Governo Militar, a cidade passou por uma experiencia inovadora e inedita na 

regiao durante o periodo em questao: o acesso a educacao superior, antes, praticamente 

exclusivo nas capitals e grandes centros urbanos, adentra o interior chegando ineditamente a 

regiao do Alto-Piranhas. Com o objetivo de averiguar as contribuicoes que a FESC trouxe 

para o desenvolvimento do ensino superior em Cajazeiras, desde as circunstancias que 

proporcionaram sua fundacao, das relacoes de poder, dos interesses em jogo, ate as lutas 

politicas que marcaram sua consolidacao como instituicao do ensino superior do Sertao 

Nordestino, buscamos a partir das concepcoes de poder desenvolvidas por Michel de 

Foucault, compreender e reconstruir a trajetoria da construcao do ensino superior na cidade de 

Cajazeiras, partindo da criacao de sua primeira faculdade, em 1970, situada no contexto de 

transformacoes e influencias trazidas pelo quadro politico nacional e refletidas a nivel local. 

Baseado nos registros documentais desta epoca, como atas, correspondencias, publicacoes, 

legislacoes, convenios, dentre outros, e nas entrevistas daqueles que se tornaram testemunhas 

oculares dessa historia, e ate participaram desta trajetoria marcada por esperancas e lutas, 

analisamos como se deu o referido processo de criacao da FAFIC e sua influencia na cidade 

de Cajazeiras, que e referenda e polo educacional para a regiao. Atraves de analises 

realizadas aqui, e possivel observar que as relacoes de poder nao se extinguiram com o fim da 

ditadura militar, mas se aperfeicoaram a partir das transformacoes que foram ocorrendo, 

gracas ao processo de democratizacao da sociedade brasileira. 

Palavras-Chave: Historia - Ensino Superior - Relacoes de Poder - Ditadura Militar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Depuis son origine, l'histoire de la ville de Cajazeiras se trouve fort liee a l'education et a la 

religiosite, ce qui nous permet de comprendre les liens entre le diocese de Cajazeiras et la 

question scolaire dans la region du "Sertao". Lorsque l'eveque diocesain', Mons. Zacarias 

Rolim de Moura, decide d'instituer la Fondation d'Enseignement Superieur de Cajazeiras 

(FESC), et, ulterieurement, la Faculte de Philosophic, Sciences et Lettres de Cajazeiras 

(FAFIC), compte tennant de la fonction sociale de l'Eglise catholique conformmement a 

1'esprit du Concile Vatican I I , ainsi que de la realite de cette region-la, en ce qui concerne les 

effets d'encouragement resultant de la Reforme Universitaire de 1968, mise en oeuvre par le 

Gouvernement Militaire, la ville de Cajazeiras a connu une experience novatrice et inedite 

dans la region, pendant la periode du regime militaire: l'acces des jeunes de la region, 

auparavant exclus de l'enseignement superieur, qui n'etait assure qu'aux capitales et les 

grands centres urbains, alors que. dorenavant, aux jeunes habitant des petis centres urbains a 

ete assure le droit d'avoir acces a l'enseignement superieur, lequel se repandit a l'interieur de 

l'Etat, dans des communes dont Sume, Piranhas et d'autres. Cette recherche a pour but 

d'identifier les possibles contributions que FESC a apportees au developpement de 

l'enseignement superieur de Cajazeiras et region voisine, grace aux conditions assurees par 

cette Fondation, tout en analysant les rapports de pouvoir, ainsi que les enjeux politiques qui 

s'y sont produits, dans la sphere de l'enseignement superieur du "Sertao". Dans ce sens, on a 

eu recours aux conceptions de pouvoir formulees par Michel de Foucault, ce qui m'a permis 

de comprendre et de reconstituer le parcours historique de construction de l'enseignement 

superieur de la ville de Cajazeiras, depuis la constitution de la premiere Faculte, en 1970, tout 

en presentant les influences de tel contexte politique national, notamment sur le plan local. Du 

point de vue methodologique, on a eu recours a de differents documents tels que actes, 

correspondance, publications, legislation, accords, parmi d'autres, ainsi qu'a des interviews 

permettant de recueillir des temoins oculaires sur cette histoire dont quelques-uns des 

interviwes ont meme participe au processus de fondation de la FAFIC, tout en rendant compte 

de l'influence de cette institution sur l'histoire de Cajazeiras, qui constitue une reference pour 

toute une region, sur le plan de l'education. La recherche signale qu'en depit de la fin de la 

dictature militaire et meme pendant la periode de democratisation de la societe bresilienne, se 

sont gardes - voire consolides - les rapports de pouvoir fondamentaux des annees 70. 

Mots cles: Histoire - Enseignement - les relations de pouvoir - La dictature militaire 
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INTRODUgAO 

A cidade de Cajazeiras, na Paraiba, tornou-se conhecida por sua marca educacional, 

sempre presente em sua historia, e nao e de se estranhar que ela tenha sido o berco da primeira 

faculdade do interior paraibano. Diante disto, buscamos compreender o processo de criacao 

do Ensino Superior na cidade, a partir das relacoes de poder, como influencias, amizades e 

aliancas politicas que permearam toda a sua trajetoria, e que tornaram possivel o projeto de 

interiorizacao da educacao superior no Estado paraibano, partindo da analise dos personagens 

envolvidos, das relacoes existentes entre eles e as autoridades governamentais, tanto a nivel 

local como a nivel nacional, das condicoes favoraveis ao processo, geradas pelo proprio 

Regime Governamental, em vigor no periodo de 1964 a 1984, e como os acontecimentos 

refletiam o quadro nacional, nas medidas adotadas durante da Ditadura Militar, em especial, 

no setor educacional e na Reforma Universitaria que acontecia em todo o territorio nacional. 

Na perspectiva de reconstruir uma historia local, que poucos, ate entao, ousaram 

apromndar-se e ir alem da historia oficial contada, apenas como forma de preservar uma 

memoria, e que se propoe o desenvolvimento desta pesquisa, realizada a partir de documentos 

e registros: atas, publicacoes, jornais da epoca, de trabalhos desenvolvidos nesta perspectiva 

e, principalmente, de entrevistas daqueles que foram testemunhas oculares do processo de 

implantacao do Ensino Superior na regiao e que contribuiram com a consolidacao desse 

projeto no ano de 1970, quando foi fundada a primeira Faculdade da cidade de Cajazeiras, ate 

o ano de 1980, quando a mesma foi desativada. 

Tomando como metodologia principal a historia oral, buscamos valorizar as memorias 

e recordacoes dos sujeitos, recolhendo informacoes atraves de entrevistas com pessoas que 

vivenciaram de algum modo os fatos ocorridos. Esta se apresenta como solucao modema 

disposta a interferir no comportamento da cultura e na compreensao de comportamentos e 

sensibilidade humana. (ALBERTI, 2004) 

Constantemente, ouve-se dizer que historia e construcao, onde tudo e possivel, pois 

tudo sao versoes e construcoes do passado. Esse tipo de afirmacao ganha maior enfase na 

historia oral, lugar privilegiado de diferentes visoes e de subjetividade. Entretanto, e a historia 

oral que pertence o grande merito de permitir que os fenomenos subjetivos se tornem 

inteligiveis, reconhecendo neles algo concreto e capaz de incidir sobre a realidade, tanto 

quanto qualquer outro fato. E claro que a analise dos fatos revelados por meio da oralidade 
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nao e uma tarefa simples, pois e necessario levar em conta a rela9ao de entrevista, as 

inten9oes do entrevistado e o que revela outras fontes. Desse modo, devemos apurar o ouvido 

e reconhecer os fatos que muitas vezes podem passar despercebidos. (ALBERTI, 2004) 

Acredita-se que toda historia, antes de ser escrita, passou por etapas narrativas ou 

outras manifesta9oes de oralidade. Por esta razao, a historia oral nao deve ser vista como 

forma de "tapar buracos documentais", mas como possivel fonte historica, merecedora de 

credibilidade e de valor historico similar as fontes escritas, embora nao se possa considerar o 

simples fato de realiza9§o de uma entrevista como o ato de se fazer historia oral. (MEIHY, 

2007) 

A historia oral e considerada como fonte identitaria, capaz de retratar realidades e 

experiencias de uma sociedade, permitindo o resgate do individuo como sujeito no processo 

historico produtor de historias e feitos de seu tempo. Considerando este resgate da memoria 

dos sujeitos e a analise de suas falas, que revelam as vivencias de um determinado periodo da 

historia local - alem, evidentemente, das fontes escritas - buscamos realizar a (re)constru9ao 

do passado, analisando os diversos discursos, opinioes e pontos de vista daqueles que, de 

algum modo, tomaram-se testemunhos e, de certa forma, fontes historicas essenciais para a 

compreensao do processo de interioriza9ao do ensino superior na regiao de Cajazeiras, e as 

relacoes de poder que permearam a realiza9ao deste. 

Partindo das concep9oes foucaultiana, o poder pode ser analisado como um dominio 

de relacoes estrategicas entre individuos, que tern como ponto central a conduta do outro. As 

formas como esse poder e exercido sao ampliadas e afirmadas por diversas institui9oes, que 

visam sobretudo, o modelamento do individuo baseado nas concep9oes de bom 

comportamento. A partir das redoes estabelecidas, surge a ideia de um poder disciplinar, que 

atua por meio de uma rede de mecanismos de controle dos corpos, bem como das ideologias, 

objetivando sempre tornar as condutas cada vez mais conforme as regras. Deste modo, as 

relacoes de poder, marcadas por estrategias, voltam-se para o exercicio de influencias e 

controle das a9oes e pensamentos do outro. Por meio de mecanismos de vigilancia e coer9ao, 

os individuos adequavam-se as normas de bom comportamento, conforme os parametros 

estabelecidos pelo poder, em um amplo controle ideologico. 

No Periodo Militar brasileiro, de 1964 a 1984, este controle ideologico ficou bastante 

latente. A partir da Reforma Universitaria de 1968, os militares proporcionaram a expansao 

do Ensino Superior no Pais. Ao passo que universidades e cursos eram fechados, a exemplo 
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da Universidade Regional do Nordeste, em Campina Grande, da Universidade Federal do 

Piaui, do Curso de Filosofia da Universidade de Sao Paulo, dentre muitas outras (SDH/PRA, 

2009), estudantes presos e professores demitidos, o aparato repressivo e a censura se 

consolidavam. Por outro lado, um grande numero de faculdades e cursos era autorizado por 

todo territorio nacional. Entretanto, estas novas faculdades deveriam se enquadrar 

perfeitamente aos ideais militares, de modo que, pela formacao academica e disciplinar do 

comportamento, garantissem ao Governo corpos doceis, uteis e que nao representassem 

ameacas comunistas e subversivas. Estas faculdades, adequadas ao modelo nacional, eram a 

garantia de vigilancia e controle por parte do Estado sobre a sociedade. 

Neste contexto, deu-se o processo de criacao da primeira faculdade da cidade de 

Cajazeiras e da regiao do Alto-Piranhas. Embora a Igreja Catolica, na cidade representada 

pela Diocese e pelo Bispo Diocesano Dom Zacarias Rolim de Moura, fundador da FESC, nao 

expressasse apoio explicito ao Regime Militar, esta era abertamente contraria a ideia de 

revolucao e instauracao de um regime comunista. Esta posicao, unida a aliancas politicas 

estabelecidas por meio de amizades. favoreceu a criacao da FAFIC, pois, para o Governo 

Federal, consistia em uma faculdade segura ao Regime, onde nao se difundiria ideais 

comunizantes, mas, de certo modo, se exerceria uma influencia sobre as concepcoes e ideias, 

produzindo, tambem, individuos doceis e uteis a sociedade capitalista, por meio da obediencia 

as leis como forma e se evitar a punicao. 

Deste modo, e possivel perceber que a historia da criacao do ensino superior na 

cidade, bem como sua estrutura organizacional, sempre foi marcada por relacoes de poder e 

relacoes de forca, que se expressam tanto internamente quanto externamente ao meio 

academico. Embora, de certo modo, tenha ocorrido de forma progressiva, uma 

descentralizacao nas relacoes mantidas com o Governo Federal, ao passo que se tornaram 

mais concretas e visiveis tendencias a centralizacao nas relacoes internas, onde se tern 

evidenciado o poder, as relacoes que o mantem continuam presentes no meio academico, 

entretanto, modificadas, redefinidas e mais concentradas no interior da universidade. Pela 

Reforma Universitaria de 1968, foram criadas instancias de participacao que tornavam cada 

vez mais restrita a participacao direta do governo federal e afirmavam a necessidade de 

estabelecer relacoes de poder mais democraticas, cristalizados pelas disputas por este mesmo 

poder, e pelo seu exercicio sobre os demais sujeitos. Ao mesmo tempo em que o ensino 
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superior passava por um processo de desenvolvimento, as relacoes de poder, que permearam 

esta trajetoria, tambem se desenvolveram. 

Assim, a presente pesquisa foi desenvolvida na perspectiva de compreender de modo 

mais objetivo a implantacao do Ensino Superior na regiao do Sertao Paraibano. Assim, esta 

monografia consta de tres capitulos: no primeiro capitulo, desenvolve-se a trajetoria 

educacional na cidade de Cajazeiras, desde sua fundacao e criacao do Colegio Padre Rolim 

ate a criacao da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras de Cajazeiras, compreendendo 

como a cidade ganhou destaque no campo educacional e como a educacao passou a ser vista 

como um instrumento de poder. No segundo capitulo, buscamos analisar a criacao da 

Faculdade no contexto da expansao do Ensino Superior ocorrida durante o Regime Militar, as 

medidas adotadas pela Reforma Universitaria, bem como o modo como estes interferiram 

diretamente em seu funcionamento, intensificando as relacoes de poder, como influencias 

politicas, que foram decisivas para o sucesso do projeto de implantacao do Ensino Superior na 

cidade. No terceiro e ultimo capitulo, buscamos compreender o processo de federalizacao do 

Ensino Superior e a expansao deste em Cajazeiras, tornando a cidade conhecida como polo 

educacional na regiao sertaneja. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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BIBUOTEC A SETORIAL 
0A.»A7FiBi ,c " ^ C M P A 



14 

C A P I T U L O I - A Educacao na cidade de Cajazeiras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Trajetorias da Educacao em Cajazeiras: do Colegio Padre Rolim a criacao da Faculdade 
de Filosofia 

Nao foi por acaso que na cidade de Cajazeiras foi fundada a primeira faculdade do 

interior do estado da Paraiba. Tudo se situa dentro de um processo historico, no qual a historia 

da cidade esteve sempre relacionada a educacao, desde a sua fundacao de vila, no seculo XIX, 

ate os dias atuais, com a expansao do ensino superior no setor publico e privado. 

Em 1829, por exemplo, padre Inacio de Souza Rolim criou a "Escolinha da Serraria", 

que funcionava numa casa de madeira, no intuito de suprir a carencia educacional da regiao. 

Aos poucos a "Escolinha" comecou a crescer, de modo que, no ano de 1843, Pe. Rolim 

ergueu uma "Casa-Escola" que funcionava num casarao de alvenaria, atraindo estudantes de 

varias localidades, dentre eles, vale destacar o padre Cicero Romao Batista, de Juazeiro do 

Norte-CE, e o cardeal Joaquim Arcoverde, primeiro cardeal da America Latina. 

Deste modo, Cajazeiras foi adquirindo significativa importancia para a regiao 

sertaneja nordestina, pois a Paraiba, no seculo XIX, possuia apenas dois colegios: o Liceu 

Paraibano, fundado no ano de 1837, em Joao Pessoa, e o Colegio do Padre Rolim, em 

Cajazeiras, no sertao paraibano. 

No entanto, o Colegio do padre Rolim fechou antes mesmo de sua morte e novamente, 

Cajazeiras padeceu com a carencia educacional e com o analfabetismo. 

Depois de algumas tentativas de se reabrir o Colegio do Padre Rolim, porem sem 

exito, apenas no ano de 1915, quando tomou posse o primeiro bispo diocesano de Cajazeiras, 

Dom Moises Sizenando Coelho (1915 - 1932), este intento almejado foi alcancado. Duas 

semanas depois da posse do referido bispo, no dia 14 de julho de 1915, D. Moises reabriu o 

chamado Colegio Pe. Rolim, com uma escola normal para homens e mulheres no intuito de 

preparar professores primarios para a regiao de Cajazeiras. Neste periodo, cerca de 75% da 

populacao cajazeirense era analfabeta e os que quisessem ter acesso a educacao precisavam ir 

ate as capitals, visto que, o ensino na cidade era restrito e precario devido, dentre outras 

coisas, a ausencia de professores qualificados, como afirma, em entrevista, padre Gervasio1: 

Pe. Gervasio Fernandes de Queiroga. O ensino em Cajazeiras. Entrevista concedida em 20/04/2010, 

Cajazeiras-PB. 
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Imagine, nao havia escola para preparar professores. E quern era professor? Ainda 

peguei muito por ai de palmatoria. Era alguem um pouco mais inteligente que tinha 

feito o primario, as vezes nem todo, e que ensinava as primeiras letras, a tabuada e a 

cartilha do ABC, o be-a-ba. (Pe. Gervasio, 2010). 

Com a criacao do Colegio Pe. Rolim, D. Moises reabriu as portas para a educacao na 

cidade, e a medida que os anos se passavam, comecou a surgir em Cajazeiras um numero cada 

vez maior de escolas de ensino primario e secundario, publicas e privadas. Iniciava-se a 

expansao do setor educacional. No entanto, ainda havia um grande problema a ser resolvido: 

onde encontrar professores habilitados para lecionar nos entao denominados, Cursos Ginasial, 

Cientifico, Classico, Pedagogico e Tecnico em Contabilidade, nas escolas e cursos existentes 

na cidade? 

Desse modo, 

Os colegios da cidade eram pra formar professores primarios, escola normal, e essas 

professoras eram importantissimas. Poucas meninas pobres tinham a honra de se 

formar [...]. Era uma grande festa se formar na escola normal, era o grau maximo que 

tinha de escola, e era so aquilo que hoje seria chamado de ensino fundamental: cinco 

anos de curso primario, fazia-se uma especie de vestibularzinho, chamado de exame 

de admissao pra entrar no ginasio ou na escola normal. Quatro anos depois recebia o 

diploma de professor e eram boas professoras, eram modelos de comportamento 

social. As escolas normais eram nossas faculdades hoje. Com o progresso, la vem o 2° 

grau . So na capital que tinha, e talvez em Campina Grande [...]. Havia o 2° grau para 

mocas, mais a nivel de formar professoras. Chamava-se de Pedagogico, [trecho 

incompreensivel], alem da escola normal que era so o fundamental, equivalia ao 

ginasio. (Pe. Gervasio, 2010). 

Posteriormente, abriu-se tambem o 2° grau para rapazes, de modo que na cidade 

passaram a existir, inicialmente, dois colegios que preparavam para o ingresso na faculdade: o 

Colegio Diocesano Pe. Rolim e a Escola Normal, hoje o Colegio Nossa Senhora de Lourdes, 

todos pertencentes a Diocese de Cajazeiras. Entretanto, faltavam ainda mestres devidamente 

qualificados e era evidente a necessidade de melhorar o nivel de ensino nos educandarios da 

cidade, fossem eles publicos ou privados. 

1.2 Dom Zacarias e a ideia de expandir o ensino em Cajazeiras por meio de uma faculdade e 

de uma escola radiofonica 

No dia 27 de julho de 1953, tomou posse o quinto bispo diocesano de Cajazeiras, Dom 

Zacarias Rolim de Moura, que pertencia a familia do padre Rolim. Em 1954, Dom Zacarias 
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escreveu uma carta para o padre Gervasio Fernandes de Queiroga comunicando o seu desejo 

de fundar uma faculdade no interior paraibano, na cidade de Cajazeiras: 

Essa ideia ja estava na cabeca e no coracao de Zacarias desde o inicio dele bispo. 

Lembro da carta de Dom Zacarias escrita para o seminarista Gervasio, que estava 

estudando em Roma fazia vinte anos, comunicando duas coisas que ele queria para o 

episcopado dele em Cajazeiras: uma faculdade para formar professores, e uma 

emissora de radio para ser escola radiofonica. (Pe. Gervasio, 2010) 

A ideia da escola radiofonica havia sido importada da Colombia, projeto desenvolvido 

pelo Monsenhor Salsedo, na perspectiva de ensinar as pessoas residentes da zona rural. 

Entretanto, nao foi possivel levar adiante este projeto devido ao golpe militar de 1964. A 

Radio Cativa (hoje Alto Piranhas) era utilizada como meio de transmitir aulas de 

alfabetizacao e conscientizacao moral e civica. No Brasil, a Igreja Catolica ja havia 

introduzido esta iniciativa em Natal - RN, por meio de Dom Eugenio de Araujo Sales, 

administrador apostolico de Natal. 

A inauguracao da Emissora de Educacao Rural de Natal, em agosto de 1958, tinha 

como objetivo educar, conscientizar e evangelizar as areas rurais da Arquidiocese de Natal, 

onde o acesso a educacao era quase inexistente. Mais uma vez a Igreja Catolica toma a 

iniciativa no projeto educacional, demonstrando o papel secular desempenhado por ela na 

educacao, na cultura e na promocao dos valores humanos, pois acredita que e preciso educar 

integralmente todas as pessoas, inclusive aquelas as quais o acesso a educacao e mais restrito 

e precario, recebendo posteriormente o apoio do Estado, tutor da educacao na sociedade 

moderna. Mediante o sucesso do projeto, que no ano de 1960, ja havia se espalhado por varias 

regioes do Brasil e ganhado notoriedade internacional, o entao presidente Janio Quadros em 

convenio com a CNBB- Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil, e o Ministerio da 

Educacao, transformaram as Escolas Radiofonicas no Movimento de Educacao de Base -

MEB, com o Decreto n° 50.370, de 21 de marco de 1961, uma parceria entre as iniciativas do 

Governo Federal e da Igreja Catolica no setor da educacao de jovens e adultos. (Sousa, 2006). 

O documento previa que o Ministerio da Educacao financiaria o projeto, por meio da 

instalacao de 15000 Escolas Radiofonicas nas regioes Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No 

ano de 1963, o MEB atinge seu periodo de maior expansao. Entretanto, em 1964, o 

Movimento foi perseguido pela Ditadura e a repressao sofrida fez com que, a partir de 65, ele 

entrasse em declinio, em razao da diminuicao e suspensao das verbas governamentais. 

(FONSECA;CRUZ, s/d)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UNIVEAS.DADE FEDERAL 
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A presenca da Igreja Catolica e sua atuacao na educacao no Brasil desde o periodo 

colonial, com a chegada dos padres jesuitas, ate os dias de hoje, pressupoe a compreensao de 

que esta Instituicao era detentora de ampla experiencia evangelizadora e educacional. Por 

muitos anos, a Igreja manteve sua hegemonia sobre este setor por meio da estreita ligacao que 

mantinha com o Estado. Entretanto, a Proclamacao da Republica desencadeou a separacao do 

Estado e da Igreja, fazendo com que esta, perdesse a influencia que ate entao vinha exercendo 

nos circulos de poder. Ja no governo de Getulio Vargas, aproveitando-se do interesse que este 

tinha em obter o apoio da Igreja, as liderancas catolicas passaram a desenvolver um intenso 

trabalho pedagogico visando a recristianizacao das elites do pais, manifestando seu interesse, 

em especial, em criar universidades subordinadas a hierarquia eclesiastica e independente do 

Estado. Deste modo, a Igreja volta a atuar no campo educacional, mantendo sua influencia 

sobre a formacao intelectual e religiosa da sociedade, e sua relacao, ainda que em menor 

escala, com o Estado, agora laico. 

Nao diferente, Dom Zacarias tambem absorveu a ideia com o desejo de superar o 

analfabetismo ainda presente no interior da Paraiba. Sendo assim, atraves de Dom Helder 

Camara e do presidente Joao Goulart, ele conseguiu a Radio Alto Piranhas para a educacao 

de base. Entretanto, a ditadura militar de 1964 frustrou os seus pianos: 

Quando estava terminando de aprontar o professorado todo especializado, estoura a 

Revolucao, 31 de abril de 1964. Dom Zacarias ficou com a pilha de trezentos radios 

guardados no Palacio Episcopal, radiosinhos de pilha, sem ter o que fazer. 

Suspenderam logo a verba [...], mas a Diocese ficou com a emissora. (Pe. Gervasio, 

2010) 

No entanto, ainda havia o segundo desejo a ser realizado, e este, Dom Zacarias levou a 

frente decididamente: fundar uma faculdade de educacao para preparar professores. Ele foi 

impulsionado pelo incentivo da Igreja atraves das Enciclicas PapaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Divinum Illud Magistri, 

de Pio X I , e em especial pela Gravissimum Educationis, o Concilio Vaticano I I , que 

ressaltava o dever da Igreja de participar no progresso e ampliacao da educacao em todos os 

niveis, enunciando alguns principios fundamentals sobre a educacao crista. O documento 

afirma que: 

Dom Helder Pessoa Camara, (7 de fevereiro de 1909 - 27 de agosto de 1999) bispo catolico, arcebispo emerito 

de Olinda e Recife. Foi um dos fundadores da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil e grande defensor dos 

direitos humanos durante o regime militar brasileiro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O Sagrado Concilio muito recomenda que se fundern Universidades e Faculdades 

catolicas, convenientemente distribuidas pelas diversas partes da terra, de tal maneira, 

porem, que brilhem nao pelo numero mas pela dedicacao a ciencia, e facilite-se a 

entrada aos alunos de maior esperanca, embora de pouca fortuna, sobretudo aos 

oriundos das nacoes jovens. (PAULO V I , 1965) 

A esse respeito, a Igreja Catolica, por muito tempo, foi a detentora do campo 

educacional, no Brasil, desde o periodo colonial, com a chegada dos jesuitas. Entretanto, nao 

se pode negar que este tenha sofrido um duro golpe com a laicizacao que se instaurou na 

sociedade brasileira atraves do movimento liberal, que se expandiu rapidamente a nivel 

nacional. Isto trouxe a separacao entre Igreja e Estado - embora nao tenha se extinguido por 

completo as relacoes e acordos estabelecidos entre ambos - fato que levou as autoridades 

eclesiasticas a buscarem medidas de recuperacao da forca da instituicao catolica. O laicismo 

gerou a necessidade de se criar um projeto de recristianizacao da sociedade, principalmente 

em face ao fortalecimento de outros movimentos religiosos contrarios ao cristianismo, e que 

difundiam campanhas anticlericais. A resposta da Igreja foi, mais uma vez, agir atraves da 

educacao e formacao intelectual do individuo, campo no qual ainda detinha forte influencia. 

Nas palavras de Alvaro Negromonte (2007, p. 181), "A educacao adquiriu a fertilidade do 

solo apropriado para plantar os ideais, os valores e a moral catolica". 

1.3 - Educacao como processo disciplinador e civilizador 

O saber tern sido instrumentalizado como meio de construir e solidificar certo tipo de 

poder. O poder produz uma especie de saber necessario a dominacao, e esse saber aplicado 

reproduz o Poder. Uma vez exercido sobre os individuos, o poder possibilita a extracao de 

saberes, que serao instrumentalizados para a producao de individualidades, construindo um 

individuo por meio do poder disciplinar. Assim, seus movimentos sao articulados, seu corpo 

adestrado, seus pensamentos sofrem forte influencia e sao induzidos; seu comportamento e 

normalizado dentro dos parametros estabelecidos, seus discursos sao interpretados e suas 

acoes controladas, a fim de criar individuos doceis e eficientes. 

Entretanto, algo que nao se pode negar e que, com o passar dos anos, o exercicio do 

poder passou por grandes modificacoes. De um poder basicamente fundado na exclusao, 

repressao e censura, como foi observado por Foucault (em hospicios e prisoes, por exemplo), 

este tornou-se produtor de realidades e verdades, de individuos doceis e uteis, construindo 
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uma sociedade disciplinar e civilizada, onde as relacoes sociais sao subordinadas aos 

interesses da classe dominante e seus gestores. 

No Brasil, vale destacar a institucionalizacao do poder no ensino universitario ainda 

nos primeiros anos da decada de 60. Estes anos foram marcados por um intenso movimento 

que objetivava a reforma do sistema universitario brasileiro visando transforma-lo em um 

lugar de producao de conhecimento cientifico. O "novo" ensino superior privado surgiu a 

partir de uma gama de fatores complexos, entre eles, as modificacoes ocorridas no campo 

politico nacional em 1964 e o impacto ocasionado por elas na formulacao da politica nacional. 

Com a instauracao do regime militar, as medidas repressivas utilizadas pelo governo e a 

vigilancia constante utilizada como forma de identificar os subversivos no meio academico, se 

combinaram com as propostas de modernizacao e de expansao do ensino superior. 

O golpe militar abortou todas as iniciativas de se revolucionar a educacao brasileira 

sob o pretexto de que as propostas eram "comunizantes" e subversivas, e as universidades 

passaram a ser objetos de uma interferencia do governo federal que reorganizou a educacao 

no pais como um instrumento ideologico do Estado, transformando o espaco academico em 

um meio eficaz de difusao dos ideais militares, como forma de controle do Estado sobre a 

sociedade. A educacao, em especial a superior, passou a ser vista como meio de subversao e 

perigo constante para o novo regime instaurado. Deste modo, a reforma estabelecia limites 

aos subversivos, a partir da promulgacao de decretos que regulamentavam a vida academica 

mediante o crescimento do numero de universidades, e a aplicacao das penas previstas por 

eles aos "infratores" num controle social mais amplo. 

Segundo Foucault, a formacao do poder se da como "producao de toda uma hierarquia que se 

realiza a partir da troca entre saberes disciplinares nas mais diversas instituicoes, sejam elas 

propriamente repressivas (tal qual a prisao e as forcas armadas); economica (como as 

fabricas) ou ate pedagogicas (como as escolas)". (FOUCAULT, 1987) 

Neste aspecto, a universidade, sob o controle militar, se tornou efetivamente o meio no 

qual se exercia o poder do Estado sobre a formacao intelectual da sociedade, bem como 

instrumento de repressao a quern insistisse em pensar ou agir fora dos parametros 

estabelecidos. 

Assim como todos os dispositivos de exercicio do poder, a reforma universitaria e a 

submissao do meio academico ao Regime, tencionava tornar o individuo docil e disciplinado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O corpo parecia ter sido mais uma vez descoberto como objeto de poder, que podia ser 

manipulado, modelado, treinado, que respondia e obedecia. 

Esse modo de poder especifico que se expande por toda a sociedade, investindo sobre 

as instituicoes e que as tornam lugares de intensificacao das relacoes de poder, atinge o corpo 

do individuo, exercendo um controle detalhado e minucioso sobre seus gestos, habitos, 

atitudes e comportamentos, como forma de adestrar e aprimorar o individuo conforme o 

"molde" estabelecido. 

Desta forma, os instrumentos de poder e dominacao eram legalizados e se aplicavam a 

todos os setores da sociedade, fazendo com que, entre outras coisas, as escolas e faculdades se 

tornassem espacos onde os individuos fossem constantemente vigiados e estivessem sujeitos a 

aplicacao da lei. Este "mecanismo" funcionava como um panopticon, uma mecanica de 

observacao individual, classificatoria e modificadora do comportamento, que gerava a 

sensacao de estar sendo constantemente vigiado e que, qualquer acao, comportamento ou 

palavra, nao passaria despercebido, pois este mecanismo realizava efetivamente sua triplice 

funcao: vigilancia, controle e correcao. 

O controle politico repressivo sobre os "corpos" dentro do meio academico, moldava e 

formava individuos que nao representassem ameaca ou qualquer tipo de perigo ao poder 

estabelecido, "cidadaos" seguros ao Regime vigente. 

E e neste ambito, regido e moldado por estas relacoes de poder, que a Reforma 

Universitaria da marcha a criacao e abertura de diversas faculdades por todo o pais (a medida 

que outras eram invadidas e fechadas), fazendo com que o ensino superior se expandisse 

rapidamente, inclusive nas regioes mais distantes. Com as portas abertas pela Reforma, foram 

geradas as condicoes favoraveis para a expansao das faculdades no Brasil e, 

consequentemente, ampliava-se tambem os espacos de controle e correcao dos individuos, em 

especial academicos e profissionais da educacao superior, que representavam a massa 

intelectualizada da populacao, no qual se encontrava o maior risco de subversao, efetivados 

pelo poder institucionalizado. 

Nesse sentido, as praticas educacionais eram percebidas como civilizatorias, pois 

abrangiam as esferas da vida politica, economica, social, religiosa e moral do individuo. 

Diante daqueles que experimentavam dos ideais liberals, a Igreja se antepunha com o freio de 

um instrumento disciplinador: a educacao. Deste modo, assumia o papel de educadora da 
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populacao, e, ao mesmo tempo, buscava promover a recristianizacao do povo brasileiro, e 

recuperar o poder e a influencia religiosa na vida publica brasileira: 

A educacao religiosa era mais um mecanismo para reforcar a disciplina e a autoridade. 

Assim, o ensino religioso, ao mesmo tempo em que servia de instrumento para a 

formacao moral da juventude, tornava-se tambem um mecanismo de cooptacao da 

Igreja Catolica e uma arma poderosa na luta contra o liberalismo e o comunismo e no 

processo de inculcacao dos valores que constituiam a base de justificacao ideologica 

do pensamento politico autoritario. (HORTA, 1994, p. 291) 

Para a Igreja, a instrucao da populacao seria a solucao para a "ignorancia" e todos os 

males em que se encontrava mergulhada a sociedade, justificando sua forte atuacao na 

formacao moral e intelectual do individuo, por meio da promocao do ensino, em especial, do 

ensino superior. 

Assim, nao e de se surpreender que a ideia primeira e a iniciativa de se fundar uma 

faculdade na cidade de Cajazeiras tenha, mais uma vez, partido da Igreja. As primeiras 

universidades nasceram a sombra das catedrais, e, no interior paraibano isso nao foi diferente. 

1.4 - A criacao da FESC e da FAFIC 

Animado pelas palavras da Santa Se, Dom Zacarias levou a cabo o seu desejo de criar 

uma faculdade em Cajazeiras. Assim sendo, no dia 19 de marco de 1965 foi criada a 

Fundacao de Ensino Superior de Cajazeiras - FESC; e, no dia 18 de fevereiro de 1966, o 

professor Afonso Pereira, a pedido de Dom Zacarias, formalizou o estatuto da FESC. Segundo 

o professor Chagas Amaro, em palestra conferida em virtude dos 40 anos da FAFIC 

(27/10/2010), em 1965 a FESC foi criada, e em 1966, e que seu estatuto foi formalizado. 

Apos a instituicao da FESC, foi criada, logo em seguida, a Faculdade de Filosofia, 

Ciencias e Letras de Cajazeiras - FAFIC, a primeira faculdade de Cajazeiras. No entanto, 

mesmo depois de criada, a faculdade nao funcionava. Tres diretores haviam sido nomeados 

pelo Bispo, entretanto, nao conseguiram ir alem das portarias de nomeacao. No carnaval de 

1968, quatro estudantes desfilaram pelas ruas da cidade com um caixao onde se lia: "Aqui jaz, 

a FAFIC". Era o enterro simbolico da entao criada Faculdade, pois muitos nao acreditavam 

que seria possivel Cajazeiras criar de fato uma Faculdade. (Chagas Amaro3). 

3 Francisco das Chagas Amaro. Palestra: 40 Anos da FAFIC. Cajazeiras/PB, 27/10/2010. 
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Nas palavras do professor Jose Antonio de Albuquerque, a criacao de uma faculdade 

em Cajazeiras significava "tirar do atraso cultural o interior nordestino": 

Uma figura importante da Paraiba consultada em 1969 sobre a possibilidade de ser 

criada uma Faculdade em Cajazeiras respondeu que era "o mesmo que querer colocar 

um chapeu de massa na cabeca de um burro". Outros muitos nao acreditaram. Muitos 

sonharam. Poucos realizaram e tiveram visao de tirar do atraso cultural o interior 

nordestino. A Metropole nao podia prolongar o mais possivel a dominacao cultural. 

Chegava a hora dos filhos dos trabalhadores pobres terem a possibilidade de acesso ao 

ensino do 3° grau. A massa de estudantes, que nao tinham condicoes economicas de 

migrar, foi a grande beneficiada. Foi um ato revolucionario. (ALBUQUERQUE, 

1989) 

Depois de muitas dificuldades, Padre Luiz Gualberto de Andrade foi o quarto diretor 

nomeado pelo Bispo, e dele recebeu "carta branca" para levar adiante o funcionamento da 

faculdade que ainda nao havia saido do papel. Finalmente, a faculdade teria o seu 

desabrochar: 

Recem chegado de Louvain, na Belgica, onde fez um curso de especializacao, Pe. 

Gualberto ao assumir a FAFIC com uma visao mais ampla do mundo e com uma larga 

experiencia no setor educacional, aqui chegando ja faz funcionar nas dependencias do 

predio da Acao Catolica, na Rua Padre Rolim, um cursinho pre-vestibular. Na cidade 

nao se falava de outra coisa, a noticia chegava celere aonde quer que morasse um 

cajazeirense: cajazeiras vai ter uma faculdade. (Jose Antonio4) 

No dia 06 de junho de 1969, foi realizada no Forum Municipal de Cajazeiras uma 

reuniao que visava tratar da autorizacao para o funcionamento da Faculdade de Filosofia, 

Ciencias e Letras de Cajazeiras. Esta reuniao contou com a presenca do Bispo Diocesano 

Dom Zacarias, com o Pe. Luiz Gualberto, e com personagens ilustres da cidade, como o Juiz 

de Direito Rui Formiga Barros, o prefeito municipal Epitacio Leite Rolim, o vice-prefeito 

Abdiel Rolim, o presidente da Camara dos Vereadores Aldenor Alencar, e o Secretario da 

Educacao Antonio Quirino de Moura, dentre outros membros da elite cajazeirense. (Conferir 

em anexo copia da ata desta reuniao). 

Nesta reuniao, o prefeito da cidade deu apoio integral ao funcionamento da Faculdade. 

No entanto, destacou que a prioridade da prefeitura era investir na educacao primaria. Nesta 

ocasiao, foi sugerido pelo Secretario da Educacao que o Colegio Comercial, na epoca ainda 

4 Jose Antonio de Albuquerque. Aula inaugural da FAFIC. Cajazeiras/PB, mimeografado, 11/02/2008. 
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um colegio municipal, fosse transferido para o Governo do Estado, e as verbas destinadas a 

ele, repassadas para a Faculdade recem criada. Deste modo, a Faculdade contou com pouco 

apoio economico por parte das autoridades e elites locais, visto que, estas deram 

essencialmente "apoio moral", tendo a Igreja que buscar apoio financeiro dos Governos 

Estadual e Federal. Muitas foram as dificuldades enfrentadas, principalmente quanto a 

composicao do Corpo Docente, da Biblioteca e dos Laboratories. A iniciativa da Igreja em 

tomar a frente na fundacao da IES, teria se dado pela sua missao de prestar servicos sociais a 

comunidade, e pela falta de interesse e acao das autoridades governamentais do municipio, 

colocando em seu estatuto que, quando o governo se propusesse a assumir o ensino superior 

da cidade, a Faculdade, juntamente com seu patrimonio, seriam entregues a ele, como de fato 

veio acontecer posteriormente. 

E por obra e graca de Dom Zacarias que deu todo apoio a Gualberto, mas foi 

Gualberto quern realmente bateu nisso ai. Sou testemunha historica [...] Dom Zacarias 

entregou aquele predio onde hoje funciona a 9a Regional de Ensino, a Diocese doou a 

ele, e mais duas casas que eram encostadas ao predio. Gualberto botou abaixo as duas 

casas [...] e finalmente conseguiu ampliar um pouco o predio que era muito pequeno. 

Al i era a sede da faculdade. Al i nos demos as primeiras aulas. No dia 6 de agosto de 

1969, a noite, Gualberto deu a primeira aula do pre-vestibular, preparando o pessoal 

para o vestibular. A segunda aula mi eu que dei. Ele deu de portugues e eu dei de 

historia. Todo o pessoal que ia fazer vestibular no ano seguinte assistiu a aula do pre-

vestibular. (Pe. Gervasio, 2010) 

Finalmente, no ano de 1970, foi realizado o primeiro vestibular e a Faculdade enfim 

funcionava. A FAFIC, estabelecimento isolado de Ensino Superior, com organizacao 

pluricurricular, teve seu funcionamento autorizado pelo Decreto Federal n° 66.472, de 22 de 

abril del970. 

A FESC, por meio da FAFIC, implantou seis cursos superiores: Licenciatura de 1° 

Grau em Estudos Sociais e Ciencias, que foram respectivamente reconhecidos pelos Decretos 

Federals n° 77.418 de 12/04/76 e n° 78.515 de 30/09/1976, Licenciatura Plena em Letras, com 

habilitacao em Portugues e Ingles, reconhecido pelo Decreto n° 77.949 de 30/06/1976, 

Licenciatura Plena em Filosofia, reconhecido pelo Decreto n° 78.007 de 08/07/1976, e as 

Licenciaturas Plenas em Geografia e Historia, reconhecidos respectivamente pelos Decretos 

n° 78.008 de 08/07/1976 e n° 78.052 de 15/07/1976. 

A FAFIC ministrou ainda Cursos de Especializacao em Linguas Portuguesa e Inglesa, 

Linguistica, Historia do Brasil, Historia Contemporanea, Historia Medieval, Historia Antiga e 

Sociologia, mediante convenio com o MEC/DAU - Ministerio da Educacao e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Cultura/Departamento de Assuntos Universitarios, em regime de internato para professores de 

Estabelecimento de Ensino Superior Isolados, sediado no interior dos estados da Bahia, 

Pernambuco, Ceara, Rio Grande do Norte e Paraiba. 

Para alcancar a realizacao e sucesso de alto sonho, Pe. Gualberto contou com o apoio 

irrestrito de figuras ilustres da sociedade, dentre eles, o deputado federal Wilson Leite Braga, 

gracas a amizade entre os dois: 

Gualberto antes de se ordenar ja havia tido experiencia educacional ajudando 

Monsenhor Vicente no Colegio de Patos. Menino, rapazinho daquele tempo era 

Wilson Braga, interno, e ficou amigo de Gualberto ate a sua morte. De adolescente 

interno do Colegio de Patos ate a morte de Gualberto, foi amigo por causa da educacao 

que recebeu no Colegio de Patos. Foram amigos desde adolescente e ele sempre 

manteve essa gratidao a Gualberto. (Pe. Gervasio, 2010) 

Alem do deputado Wilson Braga, Pe. Gualberto contou tambem com o apoio de Jose 

Linaldo Cavalcante, reitor da Universidade Federal da Paraiba - UFPB e tambem amigo de 

padre Gualberto, e do ministro da Educacao Jarbas Passarinho: 

Jarbas tinha muito respeito por Gualberto. Era um homem muito respeitado. No 

Ministerio ele tinha toda abertura. Era chave, o Presidente do Conselho Federal da 

Educacao era em geral ocupado por um bispo ou por um sacerdote. O padre era 

salesiano, valorizava muito Gualberto, e sem o aval do CFE... Era ele que dava o aval 

para a abertura dos cursos e Gualberto tinha acesso. Eu digo isso porque conversei 

com o proprio padre Jose Vasconcelos, em Roma, eu me identifiquei e a gente 

conversou sobre isso. Ele valorizava o padre Gualberto, todo mundo via e percebia 

que ele so olhava para o bem da sociedade, e nao para si." (Pe. Gervasio, 2010) 

Assim, pelas amizades e influencias de padre Gualberto e por sua firrne decisao de 

levar a frente o sonho de uma faculdade no interior da Paraiba, Cajazeiras viu enfim o 

florescer do ensino superior para toda regiao do Alto Piranhas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C A P I T U L O II - A C R I A C A O DA F A F I C E M F A C E DA EXPANSAO DO ENSINO 

SUPERIOR PRIVADO NO PERIODO M I L I T A R (1964-1984) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em 1970, ja realizava o seu primeiro vestibular. O sonho se tornava realidade e ja 

nao era mais preciso os estudantes, nos festejos momescos, realizarem o enterro 

simbolico da FAFIC. Jornadas longas, penosas, dolorosas e dificeis foram 

enfrentadas e vencidas. Os alicerces estavam feitos. Nao havia mais como parar a 

construcao desta catedral de sonhos que era a implantacao e consolidacao do 

projeto pioneiro da interiorizacao do Ensino Superior do Nordeste brasileiro. 

Processava-se uma inversao de valores. Concretizava-se uma revolucao... (Jose 

Antonio, 2008) 

Muitos eram os desafios a serem vencidos para a efetivacao do funcionamento da 

Faculdade de Filosofia. Ainda era imprescindivel estruturar melhor a biblioteca e os 

laboratorios, constituir um corpo docente qualificado, atingir as condicoes economicas e 

patrimoniais necessarias que nao se confundissem com o patrimonio da propria Diocese, 

alem de obter apoio, principalmente, o financeiro. 

Em dezembro de 1969, pela analise do Processo n° 125/69, em tramitacao no 

Conselho Estadual de Educacao, que tratava do funcionamento da FAFIC, o relator Antonio 

Normando Diniz, em seu parecer, se posiciona favoravel ao deferimento do pedido de 

funcionamento da FAFIC, devido a real necessidade da regiao em possuir cursos de 

graduacao, mediante o crescimento do numero de estabelecimentos de ensino medio na 

cidade de Cajazeiras e em outros municipios das proximidades, da ausencia de mestres 

formados em nivel universitario para atender a grande demanda existente de alunos, visto que 

a necessidade de formacao nao podia ser atendida pelas faculdades ja existentes que ficavam 

distantes de Cajazeiras, localizadas em Campina Grande, Joao Pessoa, Fortaleza e Recife, 

"devido ao alto custo para uma regiao sem os recursos necessarios". Alem disso, segundo o 

referido parecer, a Faculdade de Filosofia apresentava um balanco patrimonial e um corpo 

administrativo e docente satisfatorios, e seu Regimento interno se enquadrava perfeitamente 

nos moldes da entao Reforma Universitaria do Governo Federal, de 1969. A FAFIC estava 

dentro do modelo educacional proposto pelo Governo no periodo em questao. 

No periodo compreendido entre os anos de 1945 a 1964, ainda no periodo populista, 

ocorreu um processo de integracao do ensino superior no Brasil, quando diversas 

universidades isoladas foram vinculadas admini strati vamente a faculdades ja existentes. Foi 
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quando ocorreu a federalizacao de grande parte delas. A insatisfacao diante do sistema 

universitario sob o controle dos catedraticos, no inicio dos anos 1960, fez com que varios 

pesquisadores, professores e estudantes se unissem em um intenso movimento em favor da 

reforma do sistema universitario brasileiro, almejando transforma-la em espaco para a 

producao de conhecimento cientifico e de acesso mais amplo, visto que o numero limitado de 

vagas restringia o acesso a universidade, pois esta nao conseguia absorver a grande 

quantidade de alunos aprovados no vestibular, gerando os excedentes. (SOARES, 2002) 

Nesse contexto, o governo militar percebe a necessidade de reformar o ensino superior. 

A educacao e, em especial, a superior, passou a ser vista como meio de subversao e perigo 

constante para o novo regime de governo instaurado no Pais. A educacao foi reorganizada 

como instrumento ideologico do Estado, na tentativa de transformar o espaco academico num 

meio eficaz de difusao dos ideais militares, como uma forma de controle do Estado sobre a 

sociedade, sem necessitar do uso de forca repressora. Desta forma, a reforma estabelecia 

certos limites aos ditos subversivos e ao movimento estudantil, a partir de decretos 

promulgados que regulamentavam a vida academica, como foi o caso do Decreto-Lei n° 477, 

aplicado aos professores, alunos e funcionarios das escolas de ensino superior, proibindo 

qualquer manifestacao de carater politico, com o objetivo de proibir os protestos estudantis e 

obter um controle politico social mais amplo. 

Segundo Foucault, no periodo compreendido por modernidade, a medida que 

transformacoes ocorriam nas relacoes sociais, politicas e economica, as relacoes de poder na 

sociedade foram sendo produzidas e adaptadas as necessidades do poder dominante. Atraves 

de um aparelho ideologico, burocratico e belico, o poder era exercido eficazmente, dando, 

por vezes, a impressao de funcionar independente dos individuos. Ele apresenta-se de uma 

forma sutil, coagindo e fazendo com que os individuos a ele se submetam, ainda que por 

muitas vezes pareca invisivel, sendo reproduzido pelos proprios individuos. 

Ainda na concepcao de Foucault, a escola (ou o meio academico) e o espaco onde o 

poder disciplinar produz saber. Sendo assim, os ambientes de formacao educacional, em 

especial as universidades, consistem em espacos privilegiados em que o poder e exercido, em 

todos os seus ambientes e relacoes. Deste modo, institui-se uma disciplina que visa, 

sobretudo, a producao de corpos submissos, exercitados e doceis, por meio de metodos que 

permitam um controle minucioso sobre o corpo do individuo, a fim de impor uma relacao de 

docilidade e utilidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No meio educacional, foi criado um espaco de controle e de dominacao que permitiu a 

entrada do individuo no campo do saber, mas que, ao mesmo tempo, fez emergir um novo 

tipo de poder sobre os corpos. 

As areas do saber se formam a partir de praticas politicas disciplinares, fundadas na 

vigilancia, o que significa manter o individuo sob um olhar permanente. A pratica de ensino 

muitas vezes se reduz a vigilancia, sendo essencial que o aluno, como o detento, saiba que e 

vigiado. (ORSO, 1996) 

Tudo isso foi confirmado atraves da Reforma Universitaria, que dentre outras 

determinacoes, visava abolir o antigo sistema de catedra, criar departamentos, abrirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90  

para a formacao de programas de pos-graduacao, pesquisa cientifica, e buscar uma solucao 

para o problema do excedente - varios candidatos ao ensino superior, obtinham as notas 

necessarias ao acesso a universidade, mas nao conseguiram vagas nas instituicoes para 

ingressar no curso desejado - por meio da introducao do ciclo basico, do sistema de creditos e 

com o vestibular classificatorio. Alem disso, buscou-se tambem estimular a criacao de 

universidades particulares, com auxilio do governo, para uma maior oferta de vagas em 

cursos superiores, e, assim, assegurar o ingresso de alunos com menos recursos financeiros. 

(SOARES, 2002). 

Deste modo, ocorreu uma expansao no setor privado do ensino superior com a criacao de 

inumeras faculdades isoladas nas localidades em que havia um maior numero de alunos que 

desejavam ingressar no ensino superior, como, por exemplo, nas metropoles e cidades de 

medio porte ou mais desenvolvidas. E foi, nestas condicoes, que o ensino universitario 

catolico expandiu-se consideravelmente no Pais. 

No Brasil, parte da Igreja Catolica havia apoiado a desestabilizacao do Governo Goulart, 

destacando sua participacao na "Marcha da Familia, com Deus, pela Liberdade", e a 

instauracao do Regime Militar como uma forma de salvacao contra a ameaca comunista que 

comprometia o seu projeto social e sua influencia junto as camadas populares. Por esta razao, 

teve do Governo Militar livre acesso para atuar no ensino superior no Brasil, visto que a 

educacao sempre foi um dos grandes temas sociais da Igreja. 

E como ja foi dito anteriormente, em Cajazeiras - PB nao aconteceu diferente. Em 

primeiro lugar, a Igreja sempre teve forte atuacao no setor educacional nesta cidade desde sua 

fundacao, e essa atuacao nao foi minimizada quando da instauracao do ensino superior. Em 
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segundo lugar, a Diocese Cajazeirense se opunha a ideia de revolucao socialista e lutava 

contra a ameaca comunista em seu territorio. Deste modo, manifestou apoio ao Regime entao 

instaurado (nao a Ditadura em si, nem a atos ditatoriais, como repressao, mas a ideia de 

manter a ordem por meio da retencao do comunismo) e isso lhe proporcionou o beneficio de, 

em troca, obter apoio do Governo Militar em seus objetivos. 

Mas e claro que isto traria consequencias. No dia 02 de julho de 1975, em uma das fases 

mais duras do Regime Militar, aconteceu um atentado-bomba no Cine-Teatro Apoio 11, em 

Cajazeiras, no qual se supunha que o alvo era o Bispo Dom Zacarias. Como 

extraordinariamente nao estivesse presente no cinema, nem na cidade, justo neste dia, a 

explosao atingiu quatro homens: o soldado Altino Soares, o Didi, o ex-recruta do Tiro de 

Guerra, Manuel Conrado (Manuelzinho), os quais nao resistiram e faleceram; e o seu irmao e 

operador de projetor Geraldo Conrado, e o adolescente Geraldo Galvao. 

Dom Zacarias escapou. Naquela tarde, havia embarcado em um onibus com destino 

ao Recife, onde alem das atividades pastorais ia as distribuidoras alugar filmes para os 

cinemas da Diocese de Cajazeiras. Dom Zacarias, um bispo conservador, contraponto 

a Igreja progressista liderada pelo arcebispo Metropolitano, Dom Jose Maria Pires 

(Dom Pele), e pelo bispo de Guarabira, Dom Marcelo Carvalheira era frequentador 

privilegiado que tinha a sua cadeira cativa no Apoio 11.0 saldo do atentado nao foi 

maior devido ao imponderavel de uma fita de ma qualidade, que partiu varias vezes, 

encurtando a sessao em 15 minutos, e ao enredo do filme, um drama que nao agradou 

a plateia admiradora de faroestes e filmes de aventura. [...] Uma parte saiu antes do 

final. A cadeira cativa de Dom Zacarias Rolim de Moura estava vazia, mas debaixo 

dela havia uma pasta modelo 007. Na varredura final do auditorio, antes do 

fechamento do cinema, Geraldo Galvao encontra e entrega ao soldado Didi a pasta 

abandonada5. 

Nos circulos politicos e da imprensa paraibana, espalhou-se a versao de que se tratara 

de um atentado terrorista da esquerda contra Dom Zacarias. No entanto, a oposicao, por meio 

do Movimento Democratico Brasileiro - MDB, acusava a direita como autora do fato, tendo 

assim procedido na intencao de incriminar a esquerda, a fim de conseguir desestabilizar a 

abertura politica no Pais. 

Quando o General Ernesto Geisel assumiu a presidencia, afirmou que iniciaria a 

abertura politica de forma lenta, gradual e segura. O crescimento da divida externa, a alta dos 

Ayrton Maciel no Jornal do Comercio - JC - Recife - PE U R L curta: http://portalczn.com.br/site/?p=3805, 

acessado em 22/04/2011 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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juros internacionais e dos precos do petroleo somados, ocasionaram o aumento da divida 

interna e da inflacao, gerando, consequentemente, a crise economica do Pais, e, com ela, a 

crise politica, fatos que permitiram o inicio da abertura politica. 

Em 1974, os militares permitiram a propaganda eleitoral gratuita na televisao e no 

radio. O Movimento Democratico Brasileiro (MDB), que era o partido de oposicao, acaba 

ganhando aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA elei9oes. A "linha dura" (Militares e civis contrarios a redem ocrat iza9ao) inicia 

um processo de aperto violento contra a oposi9ao ao regime militar. Casos de tortura, 

espancamentos, assassinatos e esquadroes da morte aumentam exponencialmente. 

Em todo o territorio nacional, adeptos da direita que nao queriam o fim do regime 

militar com e9aram a explodir bombas pelo Pais. Pessoas com e9aram a morrer em atos 

terroristas, bancas de jornal com e9aram a ser explodidas, shows populares com e9aram a 

softer amea9as de atentados. A exemplo, podemos citar a bomba desativada no Hotel Everest, 

no Rio de Janeiro, onde estava hospedado Leonel Brizola; outra bomba explodiu na quadra 

da Escola de Samba Academicos do Salgueiro, tambem no Rio, durante comicio do PMDB, 

outras ainda explodiram na sede da Convergencia Socialista e na sede do Jornal "Hora do 

Povo", ambas no Rio de Janeiro, no predio da Receita Federal em Niteroi, entre muitas 

outras. 

Um ano antes, havia assumido a Presidencia da Republica o general de Exercito Ernesto 

Geisel (1974/1979), sucessor do general Emilio Garrastazu Medici (1969/1974), que 

pressionado pela esmagadora vitoria da oposi9ao (MDB) nas elei9oes de 74, propoe a 

na9&o uma distensao (abertura) lenta, gradual e segura de retorno a democracia. Uma 

serie de atos da linha-dura e do bra90 clandestino do regime se sucedem para impedir a 

abertura politica, a transferencia do poder aos civis e o retorno das elei9oes gerais. 

(Ayrton Maciel, idem, 2011) 

Embora se tenha aberto um inquerito pela Policia Federal, ate hoje o autor nao foi 

descoberto. Tres foram os suspeitos levados diversas vezes a prestar depoimentos: o 

deputado estadual pelo Movimento Democratico Brasileiro -MDB, ex-lider estudantil e 

considerado pelo Governo Militar como um agitador, o advogado Joao Bosco Braga Barreto, 

o tecnico em eletronica Inacio Assis, admirado pela inteligencia, e o padre norte-americano e 

professor Francis Xavier Boyes, o Mr. Boyes, um liberal para os padroes de Cajazeiras que 

teria sido censurado por Dom Zacarias, foi tambem incluido na rela9ao de suspeitos. No 

entanto, tais suspeitas foram derrubadas nos depoimentos. 
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Diante de tantas incertezas, uma coisa era certa: matar um bispo conservador e atribuir a 

autoria do ato a esquerda, iria solidificar o regime. Este atentado ocorrido em Cajazeiras no 

ano de 1975 nao foi o unico dentro do territorio nacional. Logo vem a tona uma serie de 

episodios similares acorridos durante os Governos dos Generais Ernesto Geisel e Joao 

Baptista Figueiredo: 

Dom Zacarias Rolim de Moura, o alvo do atentado. Um bispo tipo bonachao e tranquilo, 

mas apoiador do golpe e alinhado com o regime militar de 1964.[...] Por 40 anos 

conduziu a Diocese de Cajazeiras, zelando pela disciplina, os bons costumes e a 

educacao. Dom Zacarias nao era um homem intolerante, mas era de posicoes firmes [...] 

No periodo militar de 64, a gestao conservadora de Dom Zacarias enfrentou divergencias 

e resistencias de padres da linha progressista, seguidores da Teologia da Libertacao. O 

conflito mais profundo ocorreu com o grupo de cinco padres italianos, oriundos de 

Verona, que chegaram a partir de 1974. Abrindo comunidades eclesiais de base, os 

italianos passaram a trabalhar na organizacao de camponeses e sindicatos e comecaram a 

contestar a acao pastoral de Dom Zacarias e a sua autoridade, e atuar em desobediencia e 

sem dar satisfacao das acoes. O confronto so acabou apos Dom Zacarias pedir e 

conseguir que a Diocese de Verona chamasse os italianos de volta. Politicamente de 

direita e ligado a ala conservadora da Igreja Catolica, Dom Zacarias tinha o perfil dc 

homem culto, com dominio do portugues e com conhecimento profundo do latim e de 

historia. (Ayrton Maciel, idem, 2011) 

O fato e que as autoridades nunca descobriram o autor da bomba destinada ao Bispo, 

mas acredita-se tratar de acao terrorista com ramificacoes no Estado da Paraiba, nao tendo 

sido um ato isolado praticado por apenas uma pessoa, sendo, provavelmente, a autoria 

intelectual e o material proveniente de outra cidade: 

O governador Ivan Bichara (Arena) visita a cidade no dia 7 de julho e, segundo A Uniao, 

impressiona-se com os estragos da explosao. Bichara reune-se tambem com Dom 

Zacarias Rolim de Moura, que havia retornado a cidade. Ao jornal O Norte, edicao de 8 

de julho, o bispo afirma: Nao tenho inimigos, se ideologicamente entro em divergencia 

com outras pessoas, nao vejo razao nenhuma para que isso justifique um atentado, pois 

sou apenas um discipulo de Deus . (Ayrton Maciel, idem, 2011). 

A divulgacao do ocorrido e das investigacoes sofreram censura por parte do Regime 

Militar, que passou a controlar o noticiario, e as unicas noticias divulgadas pela imprensa 

eram as oficiais, visto que o acesso ao inquerito foi negado e estabeleceu-se por longo tempo 

o silencio acerca do fato. 
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Mesmo diante de tantas dificuldades, oposi9oes e descren9as, a Faculdade congou a 

funcionar, contando com o importante apoio do Governo do Estado, na figura do governador 

Joao Agripino, do Deputado Federal Wilson Braga e do Senador Ruy Carneiro. A FAFIC foi 

fundada pela Lei Municipal n° 503/70, de 17 de Janeiro de 1970, autorizada a mncionar pela 

Resolu9ao n° 04/70, do Conselho Estadual de Educa9ao da Paraiba, de 19 de Janeiro de 1970, 

que se tornou efetiva pelo Decreto do Poder Executivo Federal n° 66.472, de 22 de abril de 

1970, e tinha como mantenedora a Funda9ao de Ensino Superior de Cajazeiras - FESC, 

pessoa juridica de direito privada, instituida pela Diocese de Cajazeiras em 19 de mar9o de 

1965. 

Em agosto de 1969, teve inicio as aulas do curso pre-vestibular para todos aqueles que 

iriam fazer o vestibular no ano seguinte. No inicio de 1970, enfim, foi realizado o primeiro 

vestibular para os seis cursos implantados: Licenciatura de 1° Grau em Estudos Sociais e 

Ciencias, Licenciatura Plena em Letras, Filosofia, Geografia e Historia. A Faculdade iniciou 

suas atividades com 123 alunos, tendo sido sua aula inaugural proferida pelo Secretario de 

Educa9ao da Paraiba, o engenheiro Jose Carlos Dias de Freitas, em 1972, tendo este recebido 

no ano anterior (1971) o pedido do Governador da Paraiba, Joao Agripino, para que, quando 

estivesse na cidade de Cajazeiras, procurasse Dom Zacarias e conversassem a respeito da 

Faculdade. (Cf. Documento do pedido anexo) Ate o ano de 1980, a FAFIC conferiu Diploma 

a 1354 licenciados em seus cursos. 

A maior dificuldade encontrada foi a constitui9ao do corpo docente para atuar nos 

diversos cursos oferecidos pela FAFIC: 

Como trazer professores para ministrar aulas do ensino superior se faltava professores 

ate para o ensino fundamental? Em 1970, existiam apenas tres professores licenciados e 

sem Curso de Especializa9ao. O vizinho estado do Ceara foi a salva9ao: importaram-se 

varios docentes. Mas o desafio continuava a cada semestre, e de forma inteligente foram 

requisitados engenheiros, advogados, irmas religiosas, medicos e sacerdotes para 

ministrar aulas. O tempo ia passando e as dificuldades iam aumentando porque ja se 

aproximava o periodo de encaminhamento do processo para Brasilia para o dificil 

reconhecimento dos cursos. (Jose Antonio, 2008). 

Aos poucos, as solu9oes foram surgindo. Dom Zacarias enviou varios seminaristas para 

estudarem na Universidade Gregoriana, em Roma, e professores para fazer mestrado em Sao 

Paulo, custeados pela propria FAFIC, com bolsa da CAPES, e manteve varios convenios com 

outras Institui9oes do Pais e estrangeiras, afim de oferecer educa9ao superior de excelente 

qualidade. Dentre os docentes recrutados pela FAFIC, vale destacar o professor Andrea Zorn, 
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italiano que veio como voluntario por intermedio da Diocese de Cajazeiras para reforcar o 

quadro de docentes da Faculdade. 

Alem disso, foi realizado Convenio, por volta de 1978, com a Universidade Federal da 

Paraiba - UFPB, no qual ocorreu a contratacao de professores, com salarios pagos pela 

propria Universidade, para atuar nas Licenciaturas da FAFIC, a exemplo do curso de 

Ciencias de 1° Grau (Licenciatura Curta) com as habilitacoes em Matematica, Fisica, 

Quimica e Biologia. Devido a enorme carencia de professores nesta area, foi realizado outro 

Convenio com o Governo do Estado da Paraiba, o qual se responsabilizava por uma parcela 

do pagamento de salarios dos docentes. Esses convenios atrairam professores de diversas 

regioes do Pais para a FAFIC. Tais convenios aconteceram tambem com instituicoes 

estrangeiras, como, por exemplo, a Instituicao Alema, "Voluntarios da Paz", que pos a 

disposicao dois professores alemaes, Stefan Kock e Willihelm Bernard Hensen, qualificados 

em Ciencias Exatas para ministrarem aulas no Curso de Ciencias. 

A FAFIC ministrou ainda Cursos de Especializacao com 360 horas, mediante Convenio 

com o MEC/DAU (Ministerio da Educacao/Departamento de Assuntos Universitarios), em 

regime de internato, nos meses de Janeiro e julho, em dois expedientes, para 50 professores 

de Estabelecimentos de Ensino Superior Isolados, sediados no interior dos Estados da Bahia, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceara e Paraiba. Contou ainda com a colaboracao da 

Faculdade de Ciencias Humanas da Universidade de Sao Paulo (USP), do Departamento de 

Ciencias Humanas e Arte da Universidade Federal da Paraiba (UFPB), e da Universidade 

Regional do Nordeste de Campina Grande, hoje UEPB. Os Cursos de Especializacao 

ministrados foram de Lingua Portuguesa e Inglesa, Linguistica, Historia do Brasil, Historia 

Contemporanea, Historia Medieval, Historia Antiga e Sociologia6. Entretanto, no decorrer 

dos seus nove anos de funcionamento, outras adversidades foram surgindo na FAFIC. A 

FESC, fundacao mantenedora, por lei, da FAFIC, nao tinha os recursos necessarios para dar 

suporte financeiro a Faculdade. Alem disso, por ser um ensino pago, havia certa dificuldade 

financeira dos alunos oriundos de familias carentes para se manter na Instituicao, ainda que 

nela se cobrasse baixas mensalidades: 

A mensalidade era quase igual o que se cobrava o Colegio Nossa Senhora de Lourdes, a 

ponto do diretor, por querer ele proprio e conhecendo de perto a situacao, recebia apenas 

um salario minimo para exercer tao espinhosa missao. O seu salario era igual o da 

varredeira da escola. [...] Ninguem mais do que ele conhecia a realidade dos estudantes 

6 FAFIC - Breve historico. Cajazeiras/PB, mimeografado, s/d. 
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da FAFIC, ate porque a grande maioria batia a sua porta pedindo bolsa de estudos e 

reducao de mensalidade, e ficava angustiado quando nao podia atender. Dai ter sido a 

favor da incorporacao da FAFIC a UFPB, com uma simbolica indenizacao a Diocese, 

responsavel pelo maior investimento. (Jose Antonio, 2008). 

Deste modo, muitas vezes a Faculdade precisou cobrir as lacunas financeiras geradas 

pelos alunos mais carentes que nao podiam pagar as mensalidades, e Padre Gualberto nao 

cogitava a possibilidade de negar os estudos aos que nao podiam pagar integralmente o valor 

estabelecido nas mensalidades e nem aumentar este valor como forma de sanar as 

dificuldades economicas, pois acreditava que isto significava reduzir as chances de muitos 

alunos economicamente carentes que estudavam na FAFIC. Federalizar os Cursos da FAFIC, 

nesse sentido, significava dar maior oportunidade para esses alunos e possibilidades de 

crescer profissionalmente. 

No dia 22 de Janeiro de 1979, foi realizada uma Assembleia Extraordinaria da FESC 

para discutir e decidir, por meio de votacao, se realmente deveria acontecer a transferencia de 

todos os cursos mantidos pela Fundacao para a UFPB. Nesta reuniao, estavam presentes o 

Bispo Diocesano e Presidente da FESC, Dom Zacarias, o Juiz de Direito da Comarca, Rui 

Formiga Barros, Arlindo Ugulino, representante das paroquias da Diocese, Francisco Matias 

Rolim, prefeito da cidade de Cajazeiras, o Deputado Estadual Antonio Quirino de Moura, Dr. 

Hugo Rodrigues dos Santos, representante do Ministerio Publico, Monsenhor Vicente 

Freitas, Vigario Geral da Diocese e tesoureiro da Fundacao, o Conego Luiz Gualberto e Joao 

de Deus Quirino de Moura, diretor e vice-diretor da FAFIC, respectivamente, dentre outros 

professores que trabalhavam na Faculdade e os demais membros da Assembleia. 

Nesta oportunidade, Pe. Gualberto elencou, na Ata dessa Assembleia, as razoes pelas 

quais se justificava a federalizacao dos cursos da Faculdade: 

[...] a transferencia da mantenedora integrando os seus cursos na Universidade Federal 

da Paraiba (UFPB) esta baseado no proprio Estatuto desta Fundacao no artigo 3° e 

sobretudo no artigo 35 que diz: "[ . . . ] Faculdades e Institutes que venha a Fundacao 

Superior de Cajazeiras a criar, a instalar, poder, por convenio, agregar-se a Universidade 

Federal da Paraiba, ou mesmo integra-la com voto favoravel e indispensavel do 

Presidente". Alem do fundamento juridico, apresentou o Sr. Diretor outras razoes de 

ordem economica, cultural, admini strati va com referenda ao ensino, corpo docente e 

discente e todo contexto da carencia de recursos humanos e financeiros da regiao que se 

fazem necessarios a educacao superior do alto sertao do Nordeste. (Ata de Assembleia 

Extraordinaria da FESC, realizada no dia 22/01/1979). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Deste modo, foram assinalados os seguintes pontos positivos nos quais a federalizacao 

da FAFIC traria para a regiao de Cajazeiras: a oportunidade de melhoria do processo ensino-

aprendizagem, a melhoria na qualificacao do corpo docente, evitando a evasao de professores 

em busca de melhores salarios, a oferta do ensino gratuito, a canalizacao de maiores recursos 

economico-financeiros destinados a constni9ao e instala9oes de equipamentos, alem dos 

recursos tecnico-pedagogicos. Esses e outros beneficios indicados fizeram com que todos 

votassem unanimemente pela transferencia dos cursos da FAFIC para a UFPB. 

O Campus V da UFPB foi criado gra9as a amizade existente entre Pe. Gualberto e o 

professor Lynaldo Cavalcante de Albuquerque, reitor da UFPB, e da vontade politica de 

Wilson Braga: 

Pe. Gualberto tinha umas amizades com os politicos. Ele nao era politico partidario, mas 

um politico da educa9ao. E ele tinha muita vontade de que essa regiao crescesse. A gente 

poderia dizer que era um novo padre Rolim. Pe. Gualberto tinha amizades com 

deputados federals, inclusive alguns estao vivos hoje, como Wilson Braga, la do Vale do 

Pianco, que era amicissimo dele. Tudo o que o padre Gualberto pedia a Wilson Braga 

para a FAFIC, ele atendia. Wilson Braga foi deputado federal, foi senador e o que padre 

Gualberto pedisse, ele colocava o gabinete dele em Brasilia a disposi9ao. (SOUSA, 

2010) 

Deste modo, com o apoio politico de tais autoridades, o Campus V da UFPB foi criado 

com aprova9ao dos tres Conselhos Superiores da Universidade: o Curador, o de Ensino e 

Pesquisa (CONSEPE) e o Conselho Universitario, no dia 13 de fevereiro de 1979, pela 

Resolu9ao 62/79, destinado a desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensao em area 

de forma9ao de profissionais de educa9ao para estabelecimentos de ensino de 1° e 2° graus. 

Em 29 de Janeiro de 1979, o prefeito da cidade de Cajazeiras, Francisco Matias Rolim, 

doou a Universidade um terreno com uma area de 25 hectares, destinado a instala9ao do 

Campus V da UFPB, ainda na gestao do professor Lynaldo Cavalcante de Albuquerque. No 

dia 1° de agosto do mesmo ano, todo o acervo da FAFIC assim como seus alunos, professores 

e funcionarios foram transferidos para a UFPB. Enquanto a constru9ao do predio que serviria 

como sede da Universidade nao era concluida, o recem criado Campus V continuava 

funcionando no antigo predio da FAFIC: 

Em agosto de 1979 ja estava fechado o acordo. O Bispo doou todo o patrimonio da 

FAFIC para facilitar a vinda da UFPB, e colocou a disposi9ao os docentes e os 

funcionarios para a UFPB nao ficar com a preocupa9ao de fazer sele9oes e formar o 

quadro de docentes e o corpo tecnico-administrativo. Entao os professores foram 
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absorvidos, e o corpo tecnico tambem. No segundo semestre de 1979, a gente ja 

pertencia a UFPB, Campus V, que recebeu o nome de Centro de Formacao de 

Professores. [...] Nao houve selecao para ingressar na UFPB. Inclusive o pessoal que 

depois comecou a ser contratado e passava por um processo de selecao costumava dizer 

que nos haviamos entrado pela janela, e eles estavam entrando pela porta. (SOUSA, 

2010). 

Assim, apos nove anos de funcionamento, a FAFIC foi desativada e todo o seu corpo 

discente, docente, tecnico-administrativo e patrimonio foi transferido e incorporado a UFPB. 

O ensino superior em Cajazeiras, enfim, se tornava gratuito e acessivel, de certo modo, as 

classes mais populares. 

Como gozasse de grande prestigio junto ao reitor da UFPB, Pe. Gualberto assumiu como 

primeiro diretor do Campus V da UFPB, a pedido do proprio Lynaldo Cavalcante, mas a seu 

contragosto, pois acreditava que, com a federalizacao da Faculdade, sua missao estava 

cumprida. Todos os professores e funcionarios da FAFIC passaram a ser funcionarios 

federals, a excecao de Padre Gualberto, por vontade propria: 

No dia 3 fevereiro de 1980 foi inaugurado o campus V, apesar de ja estar funcionando 

desde agosto de 1979, que funcionava no centro da cidade. No dia seguinte, ele disse: 

'Vamos redigir um documento que eu vou pedir a minha exoneracao do cargo que eu 

ja cumpri a minha tarefa. Nos ja inauguramos o campus e eu vou entregar pro reitor e 

o reitor nomeie quern ele quiser.' E foi assim que ele fez. Inclusive como professor de 

sociologia, que ele tinha participado da selecao e dava aulas de sociologia, ele pediu 

tambem demissao como professor. (SOUSA, 2010). 

Entretanto, durante o curto espaco de tempo que passou na administracao do Campus, 

padre Gualberto enfrentou oposicoes, afinal de contas ainda se vivia em pleno regime 

ditatorial no Brasil, sendo considerado por alguns professores como "pelego", devido a sua 

amizade e alianca politica com Wilson Braga, especialmente pelos simpatizantes do partido 

de oposicao recem fundado no Brasil, o Partido dos Trabalhadores: 

Na minha visao, padre Gualberto foi um homem sabio, porque se ele fosse oposicao, 

ele nao era nem diretor de escola publica. Ele nao tinha outra saida, era outra epoca. 

[...] Pe. Gualberto era extremamente discreto. Ele nunca apoiou nenhum ato da 

Ditadura. Ele tirou o que pode e deixou na cidade. Eu acho que ai foi a sabedoria dele 

e nos nao entendiamos, nos achavamos que ele era pelego. Se ele nao tivesse se 

juntado com Wilson Braga, se ele nao tivesse apoiado a politica de Wilson Braga, se 

ele nao tivesse apoiado a politica de Lynaldo Cavalcante, Cajazeiras hoje [...] nao 

tinha nada, nao ia ter nunca nada. Pe. Gualberto foi um homem de visao, de futuro. Ele 

acreditava que a coisa ia mudar e ele trabalhava nessa perspectiva. Ele nao apoiava 

nenhum ato ditatorial. Ele era um homem energico, como um administrador energico 
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[...] Mas na minha visao e na visao de alguns da epoca, nos achavamos que ele era 

pelego. (SOUSA, 2010). 

Depois da renuncia de padre Gualberto da direcao do Campus, assumiu o professor 

Jose Antonio de Albuquerque, eleito pelo Colegiado do CFP - Centro de Formacao de 

Professores, que havia sido criado no dia 06 de fevereiro de 1980, ganhando, assim, o 

Campus autonomia, voz e voto junto aos Conselhos Superiores da Universidade Federal da 

Paraiba. 

Assim, no dia 1° de agosto de 1979, a FESC ficou praticamente sem funcao, e a FAFIC 

foi desativada. Entretanto, no ano de 1997, a faculdade foi reativada por Dom Matias Patricio 

de Mecedo, bispo que assumiu a Diocese de Cajazeiras apos a morte de Dom Zacarias. 

Sendo assim, a criacao do Campus V da UFPB, em Cajazeiras, pode ser atribuida, mais 

uma vez, a forte atuacao da Igreja no setor educacional da cidade, por meio do empenho e 

trabalho do padre Luiz Gualberto de Andrade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C A P I T U L O III - A F E D E R A L I Z A ^ A O DA F A F I C E A EXPANSAO DO ENSINO 

SUPERIOR E M CAJAZEIRAS. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apos a Revolucao de 30, o Brasil experimentou seu ingresso no mundo capitalista de 

producao. Com a urbanizacao, industrializacao e o surgimento das camadas medias urbanas e 

assalariadas, a nova realidade brasileira passou a exigir uma mao-de-obra especializada, e, 

para isto, era necessario investir na educacao. Assim, em 1930 foi criado o Ministerio da 

Educacao e Saude Publica, e em 1931, foi realizada a Reforma Francisco Campos, que 

organizava o ensino secundario. Nas universidades brasileiras, praticamente ainda 

inexistentes, teve maior enfase a criacao de faculdades de educacao e cursos de licenciaturas 

para formar professores, em especial, tendo em vista o ensino secundario. Por outro lado, a 

criacao de universidades ou faculdades voltadas as atividades de pesquisa ficou em segundo 

piano. 

No periodo populista, a partir de entao, intensificou-se o processo de integracao do 

ensino superior, fazendo com que faculdades isoladas pre-existentes se vinculassem 

admini strati vamente as universidades, o que ocorreu com a federalizacao de varias delas. No 

periodo da Nova Repubiica, a partir do ano de 1985, por exemplo, foram criadas 22 

universidades federals e 8 universidades catolicas. 

No piano politico-administrativo, ainda que muitas mudancas ocorressem em todo o 

Pais no periodo pos-30, o estado da Paraiba continuava enraizado na antiga estrutura 

fundamentada na politica de favores e no coronelismo. Por esta razao, a implantacao do 

Ensino Superior na Paraiba ocorreu tardiamente, nas decadas de 1940-1950. 

As primeiras tentativas de se implantar o ensino superior no Estado paraibano 

aconteceram ainda no periodo compreendido entre o Imperio e a Primeira Repubiica, uma luta 

movida por interesses, especialmente das elites, pois ter um curso superior era sinonimo de 

prestigio politico e poder local. Desta forma, o objetivo maior nao era oferecer a populacao o 

acesso a educacao e ao ensino superior, mas atender aos interesses da elite e aos interesses 

politicos daqueles que se irmanassem no processo e se tornassem responsaveis pela 

implantacao destas instituicoes, contabilizando o fato como prestigio e poder, somado a votos 

nas campanhas eleitorais e cargos junto ao servico publico. E cada vez mais a educacao 

tomava-se determinante na vida dos individuos, passando a ser o nivel de escolaridade criterio 

basico de acesso ao mundo da politica e do trabalho, visto que analfabetos nao podiam 
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participar do processo eleitoral, nem como eleitores, nem como candidatos, e nem ocupar 

cargos publicos, e esta por sua vez deveria ser feita por pessoas ligadas as oligarquias e com 

formacao nas faculdades de Medicina ou Direito, que eram os cursos da elite. 

Entre os anos de 1889 e 1930, houve uma segunda tentativa de implantacao do Ensino 

Superior na Paraiba, com a criacao da Universidade Popular7, porem nao foi possivel pois esta 

tentativa nao passou da: 

realizacao de algumas conferencias, irrealismo do governo do Estado, exagero da imprensa 
oficial, euforia de uma pequena burguesia liberal, etc, sendo visto como um grande e 
desastroso equivoco. (RODRIGUES, 1986, p.34) 

Faltava estrutura e o Ensino Superior na Paraiba configurava-se muito mais a uma 

conquista politica das elites e do poder local, do que as necessidades surgidas da demanda por 

instrucao em nivel superior. 

Apenas no ano de 1934, surge o Ensino Superior no Estado com a implantacao da 

Escola de Agronomia do Nordeste - EAN, na cidade de Areias, e que veio a mncionar 

efetivamente no ano de 1937, sob financiamento do Governo do Estado. A cnacao da EAN 

marcou a transicao do ensino medio para o ensino superior, sendo considerada, por muitos, 

marco para a fundacao da Universidade Federal da Paraiba (UFPB). 

Com a emergencia de uma politica populista, aos poucos, as transformacoes na 

economia local iam acontecendo, e e nesse cenario que ocorre a proliferacao de instituicoes de 

ensino superior na Paraiba, tendo como resultado a politica educacional adotada pelo Estado 

Populista em todo o Pais. 

Deste modo, a expansao do ensino superior na Paraiba ocorreu somente na decada de 

1950, quando foram criadas varias faculdades e escolas isoladas, dentre elas, a Faculdade de 

Filosofia da Paraiba - FAFI. Estas escolas isoladas formaram o corpo da Universidade 

Estadual, a qual encontrou muitas dificuldades para o reconhecimento dos seus cursos, pois, 

representantes politicos e a imprensa do Sudeste acreditavam que nao havia necessidade de 

ensino tao elevado em um Estado de pouca expressao economica no Pais. (BEZERRA, 2006). 

Assim, a iniciativa de criacao do Ensino Superior na Paraiba partiu do interesse 

privado, da audacia de particulares e de profissionais liberals, tendo o setor publico 

Universidade Popular e um movimento autonomo que atua na luta pela democratizacao da universidade 

piiblica no Brasil. Nesta luta, que pode - e deve - ser travada em diversas frentes. na constituicao de curso pre-

vestibular comunitario e uma opcao de enfrentamento da primeira barreira que e imposta aos estudantes pobres: 

o vestibular. (http://areteeducar.blogspotxom/2008/02/pr-vestibular-universidade-popular.html, acessado em 

10/06/2011) 

http://areteeducar.blogspotxom/2008/02/pr-vestibular-universidade-popular.html
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contribuido basicamente atraves da doacao de predios publicos para o funcionamento dessas 

faculdades, e do reconhecimento, por lei, dos referidos cursos, escolas e faculdades. 

O crescimento urbano no Estado e o crescimento do numero de pessoas com diploma 

secundario gerou o aumento da procura por matricula no ensino superior. Isso criou condicoes 

favoraveis para o surgimento e a expansao do ensino superior na Paraiba, sendo que, muitas 

vezes, aconteceu sem planejamento. Tendo pois instalado a universidade na Paraiba, o 

Governo Estadual, se empenhou por sua federalizacao, passando ao Poder Publico Federal o 

encargo de mante-la e complementa-la, por meio de sua ampliacao atraves dos recursos 

estaduais ou federals. 

Nessa perspectiva, em meados da decada de 1950, o governo de JK adotou uma 

politica de desenvolvimento do Pais, que visava em especial o desenvolvimento industrial, 

que so se tornaria possivel por meio da expansao do ensino. Neste periodo, de modo mais 

intenso nos anos de 1956 e 1960, ocorreu um grande surto de federalizacao de universidades e 

faculdades publicas e particulares no Pais, inclusive a Universidade da Paraiba, em 1960. A 

federalizacao representava a saida mais viavel para o Ensino Superior no Estado, em especial 

do ponto de vista financeiro, pois era a garantia da melhoria da condicao salarial dos 

funcionarios e professores, e ainda facilitava o acesso das camadas mais desfavorecidas da 

sociedade paraibana a universidade, como resultado de uma politica adotada pelo governo 

federal, apoiado pela interferencia de representantes politicos dos estados interessados nesta 

politica. (BEZERRA, idem). 

Tudo isto tornou possivel o processo de interiorizacao do ensino superior na Paraiba. 

A criacao do Ensino Superior em Cajazeiras, na decada seguinte, tambem partiu da iniciativa 

privada e da Igreja, apoiada por representantes politicos da regiao como o governador do 

Estado Joao Agripino, o Deputado Federal Wilson Braga e do Senador Ruy Carneiro, 

reconhecida inicialmente a nivel municipal, e posteriormente, pelos Governos Estadual e 

Federal. 

A federalizacao da FAFIC, nesse sentido, significou uma grande contribuicao para o 

desenvolvimento educacional do Alto Sertao Paraibano, pois trouxe beneficios para os 

professores e funcionarios desta instituicao, todos incorporados a UFPB, no ano de 1979. 

Alem disso, como revelam os discursos e/ou testemunhos de docentes que atuaram na FAFIC, 

nos anos 1970, abriu-se as portas do ensino superior para os estudantes mais pobres que nao 

tinham condicoes de frequentar universidades nas capitals nem pagar faculdades privadas, nas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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quais o diploma de graduado implicava em um grande investimento financeiro por parte do 

interessado. 

O Centro de Formacao de Professores (CFP), Campus V da UFPB, criado no dia 06 de 

fevereiro de 1980, pelo parecer N°l 46/80, teve como primeiro diretor o Conego Luiz 

Gualberto de Andrade. Apos sua saida deste cargo e da Universidade, assumiu a direcao do 

Campus o professor Jose Antonio de Albuquerque, eleito pelo Colegiado do CFP. 

Inicialmente, o Campus V da UFPB funcionou no predio que ate entao havia sediado a 

FAFIC, enquanto a construcao das novas instalacoes, iniciadas em setembro de 1979, ainda 

nao era concluida. No dia 03 de fevereiro de 1980 foi inaugurado o primeiro edificio do 

Campus. A cada semestre aumentava o numero de alunos, professores e funcionarios e surgia 

a necessidade de ampliacao dos espacos fisicos. No dia 13 de Janeiro de 1983, foi inaugurado 

pelo Reitor Berilo Ramos Borba novos espacos, como ambientes para professores, bloco 

administrativo, diretorio academico, cantina, biblioteca e quadra poliesportiva, alem de um 

poco artesiano que abastecia de agua todo o Campus. 

Durante o reitorado do professor Berilo, o Campus experimentou de significativo 

crescimento: 

O pessoal administrativo, em 1979, de 16 evoluiu para 65 funcionarios, em 1983, 
consolidando o funcionamento do Centro. O pessoal docente em 1979, de 40 cresceu para 105 
em 1983, ja possuindo o Centro 11 com mestrado, 62 com especializacao, 2 com 
aperfeicoamento e 30 graduados. (ALBUQUERQUE, 1989) 

Ainda, em 1983, havia cerca de 1500 alunos matriculados no Campus V, e ja nao era 

mais possivel deter o crescimento e o desenvolvimento do ensino superior em Cajazeiras, 

tornando-se esta cidade um polo educacional na regiao, recebendo alunos provenientes de 

diversas cidades e estados proximos. 

Todavia, a interiorizacao do Ensino Superior em Cajazeiras nao parou por ai. A 

FAFIC permaneceu por cerca de 18 anos desativada. Mas, diante da nova realidade do 

alunado concluinte do 2° Grau (Ensino Medio) e nos Seminarios da Diocese de Cajazeiras e 

de outras Dioceses circunvizinhas, a FESC, por meio do Bispo Diocesano Dom Matias 

Patricio de Macedo, solicitou ao Conselho Nacional de Educacao a reabertura do Curso de 

Filosofia. Mas, para a reabertura da Faculdade, ha tantos anos sem funcionamento, fazia-se 

necessario o cumprimento das diversas exigencias feitas por meio do Parecer N° 

22/96/SESOR/DEMEC/PB, emitido em 14 de outubro de 1996. Havia ainda um longo 

trabalho pela frente na nova empreitada pela reativacao da FAFIC, pois era necessario atender 
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as providencias elencadas pelo DEMEC, em ocasiao da visitazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco, realizada no mes de 

setembro de 1996, a IES. Destas providencias a serem tomadas, era necessaria a organizacao e 

emissao dos seguintes documentos: 

1. Copia das atas do Conselho Diretor aprovando a reativacao do Curso de Filosofia, no 
Colegio Diocesano; 
2. Relacao nominal com respectivos cargos dos membros dos Conselhos de acordo com o 
Estatuto; 
3. Copia da ata do Conselho Curador demonstrando os recursos de manuten9ao do curso; 
4. Apresentar proposta de novo Regimento coerente com a nova situacao da Faculdade, com 
apenas um curso; 
5. Apresentar copia do Convenio com a UFPB para utiliza9ao do acervo da Biblioteca do 
campus V; 
6. Informar os dados atualizados sobre a Faculdade de Filosofia, como a nova grade curricular, 
corpo docente adequado as disciplinas da nova grade, rela9ao nominal do acervo proprio da 
Biblioteca da Faculdade, planta baixa dos edificios e instala9oes localizando os ambientes que 
seriam utilizados, copia das certidoes cartoriais de posse dos predios e a rela9§o dos 
equipamentos disponiveis para os ambientes de trabalho. (Parecer N° 
22/96/SESOR/DEMEC/PB, de 14 de outubro de 1996) 

O pedido dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA reat iva9ao foi atendido por meio do Parecer N° 209/97, publicado no 

Diario Oficial da Uniao em 12 de maio de 1997. Desta forma, a FAFIC foi reativada tendo 

como novo diretor o Padre Antonio Luiz do Nascimento, funcionando inicialmente apenas o 

Curso de Licenciatura em Filosofia, durante os primeiros 10 anos, tendo em vista a form a9ao 

dos seminaristas da Diocese de Cajazeiras, quando novamente a Faculdades viria a 

desabrochar participando mais uma vez do processo de expansao do ensino superior que a 

cidade logo experimentaria. 

A FESC manteve ainda a Faculdade de Ciencias Contabeis de Pombal - FCCP e a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Q 

Faculdade de Agronomia de Pombal - FAP, desativadas no ano de 2006 em face da 

federaliza9ao destes dois Cursos pela UFCG, quando da cria9ao do Campus de Pombal. Com 

a federaliza9ao dessas Faculdades em Pombal, a Diocese de Cajazeiras criou tres novos 

cursos na FAFIC, no ano de 2007: Bacharelado em Ciencia Contabeis, autorizado pela 

Portaria N° 776 de 25/10/06, Bacharelado em Servi90 Social, autorizado pela Portaria N° 775 

de 25/10/06, e Bacharelado em Ciencias Juridicas e Sociais (Direito), autorizado pela Portaria 

N° 556 de 26/06/07. 

As Faculdades de Pombal foram criadas pela Diocese de Cajazeiras em 23 de outubro de 1997, atraves de 

Resolucao do Sr. Bispo Diocesano Dom Matias Patricio de Macedo e autorizadas pelo Ministro da Educacao 

Paulo Renato, conforme portaria Ministerial. A Faculdade de Ciencias Contabeis foi autorizada pelo parecer n° 

868/00 de 02/10/2000, a de Agronomia pelo parecer 112/0001 de 23/02/2001. 



42 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Desse modo, a FAFIC continuou crescendo em infra-estrutura, em numeros de alunos, 

professores e funcionarios, e em qualidade, na avaliacao do MEC. Atualmente a FAFIC conta 

com 32 funcionarios, 56 professores, e cerca de 800 alunos. Oferece ainda cursos de 

especializacao, alem de desenvolver diversos projetos de pesquisa e extensao, por meio do 

NEPA (Nucleo de Extensao e Pesquisa Academica), e oferece apoio psicologico a toda 

comunidade academica por meio do PAPIES (Programa de Apoio Psicologico em Instituicao 

de Ensino Superior). 

No espaco fisico, possui uma Biblioteca com amplo e rico acervo bibliografico, 

laboratorios, Nucleo de Pratica Juridica, salas climatizadas, auditorio, departamento de audio-

visual, area de convivencias, etc. Recentemente, ja no ano de 2011, recebeu conceito maximo 

de cinco (5,0) do MEC, em virtude do seu recredenciamento. 

Por uma decada, enquanto o presidente da FESC era o bispo diocesano Dom Matias 

Patricio de Macedo, responsavel pela reabertura da Faculdade de Filosofia, o padre Antonio 

Luiz do Nascimento assumiu a direcao da FAFIC, enfrentando os desafios impostos pela nova 

realidade educacional. Atualmente, quern dirige a IES e o padre Agripino Ferreira de Assis, 

que tern em sua administracao proporcionado o crescimento e desenvolvimento da Instituicao. 

Essa expansao do ensino superior em Cajazeiras e vista com empolgacao pelo 

professor Jose Antonio de Albuquerque, quando afirma que 

Esta cidade acredita no future Tern sede de crescer. Nao quer parar. Quer mais uma vez 
demonstrar ao Brasil, que as coisas boas nao devem tao somente ficar nos grandes centros 
urbanos. Era preciso quebrar mais uma vez esse monopolio. (Jose Antonio, 2008). 

A reativacao da FAFIC, bem como a abertura de novos cursos de graduacao e de pos-

graduacao em outras faculdades particulares de Cajazeiras, evidencia o crescimento do ensino 

superior e confirma cada vez mais a cidade como polo e referenda educacional na regiao 

sertaneja. 

A FESC, a partir do momento em que foi instituida, abriu caminho para o processo de 

desenvolvimento do ensino superior na cidade de Cajazeiras. Com a federalizacao da FAFIC 

e a criacao do Campus V da Universidade Federal da Paraiba (UFPB), hoje Campus de 

Cajazeiras da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), ampliou o atendimento e 

diversificou as areas de oferta de ensino nesta cidade, especialmente com a criacao dos cursos 

de Enfermagem e Medicina 

Desde entao, em Cajazeiras tern sido implantado um numero crescente de faculdades 

em diversas areas, gracas a sua posicao geografica estrategica, localizada nas proximidades 
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das fronteiras dos estados do Ceara, Rio Grande do Norte e Pernambuco, caracteristica que 

sempre lhe foi favoravel, recebendo um grande contingente de alunos provenientes de 

diversos municipios e estados proximos. 

Atualmente, a cidade possui ao todo cinco Instituicoes de Ensino Superior e 22 cursos 

de graduacao. Alem das ja citadas FAFIC e UFCG, existe ainda a Faculdade Santa Maria -

FSM, com os cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Farmacia, Servico Social, Administracao; 

a Faculdade Sao Francisco - FASP, com os cursos de Pedagogia, Farmacia e Administracao; 

e o Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia - IFPB, com os cursos de Tecnologia 

em Analise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), Tecnologia em Automacao Industrial e 

Licenciatura em Matematica. 

Assim, podemos compreender a educacao como um fruto da acao conjunta entre a 

Igreja e o Estado, por meio de relacoes que os mantem ate os dias de hoje atuantes neste 

campo, sendo que a Igreja ainda mantem diversas Instituicoes de Ensino, seja primario, seja 

superior, subordinadas a sua hierarquia, acentuando sua empreitada em vista da construcao do 

saber. 

Contando tambem com o apoio do Estado, a Igreja sempre incentivou e se empenhou 

na promocao da formacao intelectual da sociedade, atraves da fundacao de instituicoes 

educacionais, em todos os niveis e por meio de suas enciclicas. Em Cajazeiras, a ideia de 

fundacao de uma faculdade foi animada pelas palavras do Papa Paulo V I , por meio da 

EnciclicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Gravissimum Educationis, que em seu teor, incentiva a fundacao de faculdades 

catolicas, como meio de preservar e difundir sua doutrina. 

Segundo o documento, 

O sagrado Concilio muito recomenda que se fundem Universidades e Faculdades 
catolicas, convenientemente distribuidas pelas diversas partes da terra, de tal maneira, 
porem, que brilhem nao pelo numero mas pela dedicacao a ciencia; e facilite-se a 
entrada aos alunos de maior esperanca, embora de pouca fortuna, sobretudo aos 
oriundos das nacoes jovens.[...] A Igreja acompanha igualmente com zelosa solicitude as 
escolas de nivel superior, sobretudo as Universidades e as Faculdades. Mais ainda naquelas 
que dela dependem, procura de modo organico que cada disciplina seja de tal modo cultivada 
com principios proprios, metodo proprio e liberdade propria da investigacao cientifica, que se 
consiga uma inteligencia cada vez mais profunda dela, e, consideradas cuidadosamente as 
questoes e as investigacoes atuais, se veja mais profundamente como a fe e a razao conspiram 
para a verdade unica, segundo as pisadas dos doutores da Igreja, mormente de S. Tomas de 
Aquino. E assim se consiga a presenca publica, estavel e universal da mentalidade crista em 
todo o esforco de promocao da cultura superior, e que os alunos destas instituicoes se facam 
homens verdadeiramente notaveis pela doutrina, preparados para aceitar os mais importantes 
cargos na sociedade e ser testemunhas da fe no mundo. (PAULO VI, 1965) 
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Com as portas abertas pela politica populista e pela Reforma Universitaria, que 

proporcionou a expansao do ensino superior, por meio da abertura de diversas faculdades e 

autorizacao de varios cursos, desde que estes nao representassem ameacas aos ideais do 

Regime Militar, a Diocese encontrou as condicoes favoraveis para ampliar sua influencia na 

educacao cajazeirense, expandindo seu campo de atuacao para o Ensino Superior. 

Mas vale ressaltar que a expansao e o desenvolvimento do ensino superior nao foi fato 

exclusivo e isolado nessa regiao. Na verdade, consistia apenas no reflexo dos eventos que 

ocorriam em todo o Pais. A educacao superior no Brasil, apos um periodo de estagnacao nos 

anos 1980, viveu na decada de 1990, um processo de expansao e qualificacao do ensino e de 

suas estruturas. Nao e de se estranhar que nesta mesma decada a FAFIC tenha sido reativada. 

Varias transformacoes ocorreram na educacao superior brasileira nas ultimas decadas, como a 

expansao de matriculas no nivel superior, resultante do crescimento do ensino medio e da 

busca crescente de melhores oportunidades profissionais, por meio da obtencao de um titulo 

de nivel superior, a atualizacao da legislacao pertinente a educacao superior e o acesso 

facilitado e ampliado a instituicoes que oferecam formacao a nivel superior, como e o caso 

das faculdades a distancia. 

Deste modo, e possivel ter uma ideia da situacao educacional na cidade de Cajazeiras, 

no que diz respeito ao Ensino Superior e os processos politicos que permearam a fundacao da 

FAFIC, como reflexo de um cenario que se configurava em todo o territorio nacional. Alem 

das necessidades enfrentadas, como a escassez de profissionais da educacao, que 

desencadearam a iniciativa da criacao da primeira faculdade da cidade e da regiao 

circunvizinha, trazendo significativa importancia para a cidade de Cajazeiras no contexto 

regional, e contribuindo para seu crescimento economico e social, a ponto de ter sido 

considerada como a cidade que mais crescia no estado da Paraiba. 

Na decada de 60, quando a FESC foi criada, Cajazeiras se orgulhava de ser a terceira cidade 
do Estado. Com o desaparecimento de seu principal produto, o algodao, foi perdendo pouco a 
pouco essa hegemonia, e, hoje e a setima cidade em populacao, com 57 mil e em numero de 
eleitores, 40.147, distribuidos em duas zonas eleitorais. Na decada de 60, o fundador da FESC, 
viajava de aviao, partindo de Cajazeiras para qualquer lugar do mundo, atraves de uma linha 
regular feita pela VARIG, com voos diarios, mas foi tambem nesta decada que perdemos o 
trem, alem da linha aerea. Recentemente o municipio ganhou posicoes importantes no seu 
processo de desenvolvimento economico, social e educacional. Segundo o IBGE, em 2005, 
Cajazeiras foi a cidade que mais cresceu na Paraiba. A secretaria de Planejamento da 
Prefeitura divulgou que so no de 2007, foram expedidos 456 habite-se, sinalizando que a cada 
mes do ano cerca de 60 novas construcoes sao iniciadas na cidade. O que tern feito esta cidade 
crescer desta forma? Muito embora sem um estudo cientifico, temos observado que uma das 
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causas mais relevante para este crescimento tern sido o setor educacional, desde a criacao, em 
1970 da FAFIC. (Jose Antonio, 2008) 

Assim, Cajazeiras continua sendo polo educacional e referenda em toda a regiao do 

Alto-Sertao. 

Ha 43 anos atras, naqueles tempos longinquos, que ousadia era esta de retirar do litoral os 
centros de poder da educacao e trilhar os caminhos do interior? Instalar uma escola de ensino 
superior em Cajazeiras, para muitos era querer alem da conta. Com passos lentos, vagarosos, 
timidos, mas definidos e sem perder o rumo, um homem com uma visao profetica e com a 
firmeza de sua personalidade causou espanto a muitas personal idades do nosso estado e do 
Nordeste, ao divulgar o seu projeto. Enquanto em outras regioes do pais, seus filhos, se 
orgulham de seus feitos e de suas datas, baseado em suas riquezas, no Sertao Nordestino, e 
como a dos santos e martires, feita de dores e de provacoes. Assim foi o caminho, quase 
sempre trilhado pela FESC. (Jose Antonio, 2008) 

Deste modo, compreendemos a instauracao do ensino superior na cidade de Cajazeiras 

como um reflexo das transformacoes que vinham acontecendo no Brasil e que, 

paulatinamente, chegava as regioes mais distantes do pais. 

As medidas educacionais adotadas pelo Estado Populista, caracterizado por um estilo 

de governo autoritario, no qual as medidas adotadas pelo Regime Militar, por mdo da 

Reforma Universitaria de 1968, possibilitaram a ampliacao do numero de faculdades privadas 

no Pais, contribuiram diretamente no processo de implantacao do Ensino Superior na cidade 

de Cajazeiras. 

Tais medidas viabilizaram as relacoes de poder mediadas pelo clientelismo e/ou de 

apadrinhamento politico, que se estabeleceram ao longo deste processo, em especial, por meio 

de aliancas e amizades politicas. Nessas condicoes, foi possivel realizar a interiorizacao da 

Educacao Superior no sertao paraibano, concretizada pela criacao da primeira faculdade 

sertaneja, fato marcante para a historia da regiao que, ate entao, padecia com o dificil acesso 

ao ensino superior, concentrado apenas nas capitals e grandes centros urbanos. 

A educacao sempre foi, e ainda e, vista como o meio mais eficaz de controle sobre o 

individuo e como instrumento de exercido do poder sobre a sociedade, de modo que estes 

sejam moldados conforme os parametros estabelecidos e desejados pelas elites. Assim, 

podemos compreender que a implantacao do Ensino Superior na regiao do Sertao Paraibano 

foi resultado de um longo processo pautado nas relacoes de poder entre as diversas 

autoridades politicas, religiosas e economicas, locais, regionais e nacionais, que 

determinaram, de certo modo, o sucesso do projeto educacional na cidade cajazeirense, e que, 

ate hoje estao presentes no meio academico. 
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Assim, o processo de interiorizacao do Ensino Superior no estado da Paraiba, implicou 

na descentralizacao dos servicos educacionais quase que exclusivos dos grandes centros 

urbanos, os quais monopolizavam a formacao universitaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Partindo da analise de Foucault (1987), e possivel afirmar que nao existe o poder em 

si, mas sim, relacoes de poder, ou seja, formas heterogeneas em constantes transformacoes, 

que fazem do poder uma pratica social e que funciona como uma rede de mecanismos que 

atravessa a sociedade submetendo a todos os individuos, por meio de taticas, manobras e 

estrategias, das quais e impossivel escapar. 

Estas relacoes de poder ultrapassam o nivel estatal e se difundem por toda a sociedade. 

No periodo Moderno, o Estado nao e o unico centro de controle e de formacao ideologica, 

mas tambem outras instituicoes como escolas, universidades, fabricas, dentre outras, sao 

fundamentals a formacao da sociedade dentro dos parametros de legitimacao da logica 

capitalista. Estas relacoes, que funcionam em rede, constituent uma especie de sistema de 

poder, legitimado por meio dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in st itu i9oes que mantem uma ligacao social e politica entre si 

com base no Estado. Sendo assim, pode-se afirmar que o poder esta em toda parte, expresso 

nas varias e diferentes redoes mantidas pelos individuos, e se exerce com uma 

multiplicidade de relacoes de forcas, de modo disciplinar. 

A disciplina e um mecanismo de poder que possibilita um controle minucioso das 

opera9oes do corpo, que garantem a subordina9ao ou sujei9ao, e impoe uma rela9ao de 

docilidade e utilidade, atraves da m an ipu la9ao de comportamentos e ate de ideias e 

pensamentos. A dom ina9ao politica do corpo objetiva principalmente a produ9ao de um 

modelo de homem necessario ao bom funcionamento da economia capitalista, e um dos 

espa90s privilegiados para o exercicio do poder, o qual e responsavel pela produ9ao e 

constru9ao do saber, como in st itu i9oes escolares e, em especial, o meio academico. 

Foucault demonstra interesse pelo poder como elemento capaz de explicar a maneira 

como e produzido o saber e como os individuos se constituem na ar t icula9ao de ambos. A 

educa9ao, a form a9ao intelectual da sociedade, sofre interferencia das ideologias do poder, 

fazendo do individuo o resultado de diversos processos que ocorrem nessas redes de poderes, 

moldando-o da forma mais conveniente, de modo a torna-lo util e docil. 

No caso brasileiro, isso pode ser observado de modo mais visivel durante o Governo 

dos Militares (1964-1984), no qual as redoes de poder se intensificam e se mostram mais 

latentes. Pela influencia do Regime, as universidades se empenham em produzir individuos 

doceis, corpos adestrados dentro dos ideais militares, de modo que estes nao representassem 
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perigo ao Regime vigente. Esse adestramento se dava por meio de um controle minucioso 

daqueles considerados subversivos e da manipulacao da formacao intelectual dos mesmos. 

Neste contexto, ocorre a reforma Universitaria, de 1968, onde diversas faculdades privadas 

sao criadas e autorizadas a mncionar, desde que se enquadrem nos parametros estabelecidos, a 

exemplo da FAFIC. Deste modo, as universidades se tornam espacos de poder sob o controle 

do Estado, nas quais ha uma tentativa de formar e moldar os alunos objetivando a producao de 

corpos doceis, uteis e que nao representem perigo ou ameaca ao poder em vigor, e aos que 

"fugirem" do controle, ou seja, sairem dos parametros e mostrarem comportamentos que 

possam ser julgados como subversivos, eram reprimidos fisica e psicologicamente. 

A criacao e o desenvolvimento FAFIC, na cidade de Cajazeiras - PB, ocorrida durante 

o periodo ditatorial, foi intensamente marcada por estas relacoes de poder, ainda que em 

muitos casos, a Diocese de Cajazeiras nao expressasse apoio explicito ao Regime, mas 

tambem nao se posicionava contra ele. Entretanto, a FAFIC foi pensada de modo que se 

enquadrasse na proposta de ensino superior criada pelo Regime Militar, de modo que nao 

houvesse divergencias entre os pianos dos militares e as propostas de ensino da Faculdade. 

Agindo desta forma, a Faculdade de Filosofia de Cajazeiras conseguiu a autorizacao para seu 

funcionamento, visto que esta nao representava perigo ao Governo. 

Alem disso, estas relacoes de poder tambem se expressaram por meio de relacoes 

pessoais estabelecidas entre representantes da FAFIC e de pessoas ligadas ao Governo, 

portanto, ligadas ao poder, fato que "abriu muitas portas" para o sucesso da interiorizacao do 

ensino superior nesta regiao. Foi gracas a influencia da Igreja Catolica, e das amizades e 

relacoes mantidas entre o Pe. Luiz Gualberto e ilustres personagens da epoca, vinculados ao 

poder local e nacional, como, por exemplo, o Ministro da Educacao Jarbas Passarinho, o 

Deputado Federal Wilson Braga, alem do Reitor da UFPB Lynaldo Cavalcante. Tudo isso 

possibilitou a instauracao da educacao superior na cidade de Cajazeiras, e, posteriormente, seu 

desenvolvimento. A criacao da FAFIC, nesse sentido, possibilitou a abertura de novas 

instituicoes de ensino superior em Cajazeiras, consolidada hoje como polo educacional do 

sertao nordestino, com a ampliacao do ensino superior em instituicoes publicas e privadas. 
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SW \A,QAJ - |A'V^ 0\AS\ CtOVO-1 - ÔCt'VQ. £V  /IXzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-f^O^b cdtqlWAsXJXcd&J CI CA?TAA -

AA^OL^U^M / J. i9^)ddo S\x CA/Oinfrj U'CATV^CO ^ VJLdLou^^ioori ^ A / -
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c a c a o d a T a r a i b a , e n J o a o P e s s o a , a o s 23 d e J a n e i r o d s 

1 9 7 0 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANT6HI0 TAP.QUS3 DA SHiTA JIAHlZ 

P r e s i d e n t e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'/N|v/fcrtSIDAL)E FEDi:KAL 

DE CAMPINA GRANbE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t-NTfcO 06 F0RMAU0 Of PPOFFSSOfcF 



m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

riEFEIUM MUllClfll zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SERVING PUBLICO FEDERAL 
MINlSTfeRIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 

DELEGACIA DO MEC NA PARAlBA 
SERVING DE SUPERVISAO ORIENTACAO E REGISTRO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PAJUECERzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA H*22*P6^SGM>£MEOFB Jo&>Pa»ea, MdeooCnbrode 1996. 

Process© N • 23022.001039/96-34 

giAwnilifirtn, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
""*  

TrstazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o presents Proccsso de so&stscto da Fuadaelo <fe Esskio Superior de Cajaartras 

pern re*dv®0te d© Cars© de Fflowfk ̂ «̂i%«do fe* vferos aam. 

Aaxvfe de estsdos doeosaerBais rmlizattos pda etpipe de saporvsalo dcsts Dekgaaa, 

da visits realuada "Ta loco" aa BBS, no ra&s de seteisbf© proximo passado, pelo Detegsdo e a djefe do 

^SGH, liln de comma tkts&esmz mmUm com os afaais feapomivm peia tastrtiBcio. 

iafertMBSOS a Vossa Se*Aom qce existe varias prcmd&saas a scresn adot&dm peb Matsteoiora, 

que devem anweeder a vertficacio da comissS© a ser criada nests I B K , fa forma proposse. 

Destre as fxwkfesci&s M M a d o ^ s rate dc tafci© to tssfcsi&os da Coratssfo da 

DEMEC, podesso® desassr. 

1 - Capias das atM do Coeseliso Dimor aprovaad© a reativacto do Curso de 

Ftkoofia, BO Osiegjo Din n r . 

2 - Relecio itosnl (com rwpsctfvm cargos) do* membroe dos Cceseilimde zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Scorpio COCEI o BtlWtBlPC 

3 - Copia da m. do QmxSha Cwadar deraonstrjiedo nxss-sos d* mamacafSo 

do curso, 

4 - Apresestsr praposta de tsovo Regietcnto cocresfic com a nova silaacSo da 

FacaJdacte, com apessas am cars©; 

5 - Apresratsr oops do Coavteo com a UFFB pars osbzacio do acerro da 

BMk^doCssipesV; 



6 • Infbrmar oa dados ataahzadoa sobre a Pacokkde de Pitaaofbr 

6.1 ->k^ Grade Offncoiar, 

62 - Corpo Dooeote adequado as dfariprmeit de nova grade; 

6.3 - Reiacfto Nomina! do acervo prdprio da Bibhoteca da FacuJdade 

6.4 - Ptantt. baixa doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA odtficim c mstaiacGcs locaitzmdo os amhtercrs qpc Mis 

otQuadM; 

6.5 - Cdpia das oertidOw cartoriau de posse dos pr6d>os, 

6.6 - Rriacflo dos equmamemoa dupocrvea psra as tmfcuentea de trafcalho 

Pete actma exposto, aomoa de parecer que seja ofiaalirado ao Prcsidente da 

MajKeKedu-ra, as pendens;** ae:ra» tr-cndonada*., p«r& ag?Js2?«' I iMiHMill do |BMWM M MABfcfiil 

que poastbilile a cnacSo da comisalo e iwliiads a verificacfto das coadac/tes de ftmctonameBto do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CIHRO. 

Este o ooaso parcels' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SM.J 

OUf CHANNIHA VTLLXR FARACO 

CHEFE DO SESOR/DEMEC/PB 

Deacordo, 
Expeca-se o Oflcio 

MARTINHO QUEIROGA SALQADO 
DELEOADO DO MEC NA PARAtBA 



? A £zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 Prooesoo 125/ 69 f ea tratalt >,8o no Conaelfco " atsdi*. 

i l de F4uo«;3o f oafolxa farta document*.-: r;3o que inatrui o pedldo / 

de au fcori»a';8o pnr funcionaaunto da T\*culdado ?i l o ;ooia t 

oiua e Letrae de Q sjazeiraa, aubsorltr pelo l luatre parolzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3do Dom 

Zaoariaa do Maura Hollat aa quail dodo de Preaidante d a PUnda<;So / 

de *ialno Superior de Cajaxclroe. 

Do lnXdozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 juatO louvar- a e o cuidado G esaero com que/ 

fol preparado Saoe proceaso, ttxnto na #&rta roduclonal e de oide-

aamento de aa ittntoa, como na parte grd£ioa e documental. 

Cornerr.«ro!5oa o aeu exaae, em cotejo coca aa exigencies da 

ft*aolu;8o n? 14| de 27.12 . 1 9 6 7 , do Corjselho Eatadual de duc<iy3ot 

polo penciltimo faecf eulo. onas SO apr\. vanta a "prova do que a or^ 

aofo do Curao ropro«<?nta real nooeaaifide p-ra a rogiSo* (art. 6» 

Ifnea da Reeoluoffo citada), 

A ooaprovacjlo deaea nneeaalr ide reaaslta a urn lif foira / 

cxame dos qua&roe deaouotrutivoa do a& s s r o de eatabelecimenfcos de 

liialno Me*dlo eapalhadoa 14 aanlo£pi '<0 t convergentoa p^ra Caja-

eeirae * plonelre o l£der eduoaclonal -o onrtTio par.ibano. 

3 e a a a a coraunas, a aala longe eatd s i tu ida * 140  l au, e 

noa 2 8  eatabelociaentoa eotudaa 6.477 ' * & t B i d 3 « A cid de d- Cajar-c^ 

raa* A oldrsde d e Ca^ u s e i r a S f com 3 ea VTLaa m£dioe tp:re 3.08 profoa 

a ore a ;ue nolae enoinaa. diapoe* penc::*pde oito mea .r*o com 0  0u£ 

ao de Piloaof ia, B £ a oldade que podc. of ero . e r o aolhor fndice / 

de atendiaento a exlgSncda do protean* * quallf loudal 

HSo ha* oomo p o r ea d&vida a - .aoeaeidod* d foraacSo de 

eleva io ndmero do aeatrea ooa nf vel uslversitrf rlo, p-ro atcuidlaon. 

t o de uaa gr-nde deetanda ja* existent© * ~ome-ae a ia';o 0  c.^.ncSo,/ 

a 8 c e n d e n t e , de novoa g i n^ sioa, do todc? oe tipoa. 

Eesa nooeaaid^de de foraacSe jaaaia eere* atendlda pe -

laa Tactile!adea exlatenteo ea Cuaplna (•'• sde. Jo^oPaaooaf Portale* 

aa e Reoifo, atcnto o aeu alto ouato ra uma re^ So am oo re -

curooa ne.essdrloa, ' 

A Paculd- do de FHoaofl*;, C l ( -loiaa e Letr a de Cajusal*-

raa ccnatltolrtf urn ponao ayunoadd p^ra^n aoiuojta do probl^ a a neu-

llaado» De ontra p*-.rte»•neaap*r4 o Cur 4 de Piloaof la do 3eniina* 

rl a 01 ooa anno, xdon<?lro na prep^iracS'o ft r saeardotea oatdlicos no 

Interior p-.-ralbeao* 

Ao oondlvoaa edoio—ecanofdo:r e catural o do aunlclplo/ 

de 0a^asclra99 reaa.^lt^mdo-ae oa aeua ' _ .loa da tr^naporto • oca a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 



S E R V 1 C 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PUBLICO FEDERAL 
MINISTERK) DA EDUCACAO E DO DESPORTO 

DELEGACIA DO MEC NA PARAlBA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OflofeK* M l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fMJSBSCtUD&SBCffB Jofa Pcaeoa, 19/1 1/96 

Ratificaado todoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m emeadHBeatos aatotkao matgidoa cam essa coaocttuada Paadacao, 

mftxmamoa a Voaaa Hi 11 n ml nil— que a Secretana de Eosmo Superior do MEC eacammhoe o 

Proccsao N * 23022-001039*96-34 qoe trata do pedkdo dean FaadacAo pan featovacio do C m de 

FBOCOTM, da Facuidade 4B Ftkaofie Oeacms e Lettae de Q p a i i , sofccaaado- a cmpSo de urna 

CommSo pan verificar as coodicocs amass para a —twii^lii do refaicio das attvidadea do curao. 

Os estudoa prdttmnarcs realizadce peJa equipe de suporvislo deata Dckfacia, strove* doe 

documeotas atqaivadba no setor, ceaaaea teiefikacoa, reuaafie* e vinta ao local, oode ae pretende 

reatxvsr o ctsrso, apontam pars a rcaliracao de acdes que devem aateoeder os trsbalhos da Coesmto. 

Com o iabato de agitizar o •nrtamrmo do proceaao em nrferftncia, soiicttatnos orgeacsa tms 

providtactss deasa Foadacflo, BO w.aaido de acmmar a earn ucfejpcm ea aefpaute* doc awwaeua 

1 - C6pt* dias atas do Coo*efi»o Dtreicr aprovando s nsatrvaceto do Cisrso <k 

Ftkaofia, so Cotiffo Dwceaaoo", zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 -Remcionoaaaai (coo? respective*cargo*) dos membra dot Cooae&mde 

aoordo com o Estaruto, 

A Sua Scohoria o Scnhor 

DOM MATIAS PATRlCIO DE MACEDO 

PwiiidfH da THmdafclu de Baa mo Sqpenor de Cajazctrag 

Cajazeim - PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' •JNlvtrtsiDAUfc FEDERAL 

OE CAMPINA GRANDE 
JEWTRO DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F0RMACA0  OE PROFESSORS5 

RIBUOTECA SFJORIAL 



3- C6c*ada amdo Coeaeilro Csradm demecutmido cs recuraoc demaanieacjto 

do taraoi 

4- Aprceeatar proposta de novo Regnnento cocrcate con a nova ntaacio de 

Facuidade, com apeoas urn curao; 

5 - AfxeaemWedmadoCaawtaio com a UFPB pern do aeervo da 

Btbtioteca dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cmpm V; 

6 - taforaw oa dado* atualtzados »obre a Facuidade de FOcaofia: 

6 1 - Mm Ocade Cm izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SBJT, 

62 -CcrpoDooecfeadequadoasdascipfmasdeoovmgrade; 

63 - ReiacSo Nominal do acervo pedprio da Bttftoteca da Facuidade 

6.4 • Ptauta twin doscdtflctos emstnfaN?6es tw alt/Bade eaanhamtc* cpae setfo 

saUzata; 

6.5 - Copta das certidOes canoriais de posse dos predios; 

6.6 - Bftocio dos qqi—eaboa diapoBeS*en psaa os wfciealaa de tnfrafhrt. 

o atima cxposxo, a6 acta poaBtvoi o deatocauMsao da Coaumao para 

venficacao da* <ond*>6ca atama de flaxaaaamcato da carao, apes a aaafiae dos dutumewajs cttadua 

Na certeza do pronto ateadtmeoto de Vossa Reverecc&estmt, colacamos os service* 

desta DEMEC a disposicSo dessa Fundacfto para agrtnacfto dot trabalhos 

SAUJADO 
DELEGADO DO MEC NA PARAJBA 



COKVBYIO CELE3RADOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ENTRE A U!rTVERSIDADE FEDE, 

RAL DA PARAXBA (UFPb) E A FUNDAQAO DE EHSINO 

SUPERIOR DE CAJAZEIRAS (FESC) PARA REALIZAH 

CURSOS DE ESP SCI ALIZAC, JK) DE EXTENSSO UKIVER-

SITARIA, EM NIYEL DE PGS-GRADUAQSO, EA FORMA 

ABAIXO: 

Aos d l a s do uses de do arto de n i l n o v e c e r . -

t o s e s e t e n t a e t r e s , a U r . i r e r s i d a d e F e d e r a l d a P a r a i b a ( U F P b ) , r e -

p r e s e n t a d o n e s t e a t o 

e azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tyj^A&qao d e Ens i r .o S u p e r i o r de C a j a z e i r a s ( F E S C ) , r e p r e s e n t a d a 

p o r s e u P r e s i d e n t e D. Z a c a r i a s R o l i m de Moura, B i s p o d a D i o c e s e d e 

C a j a z e i r a s , r e s o l T e r a n c e l e b r a r o p r e s e n t e c o n v e n i o com a f i n a l i c ^ a 

d e d e r e a l i z a r , n a F a c u i d a d e de F i l o s o f i a , C i e n c i a s e L e t r a s de Qa 

3 " a z e i r a s , d u r a n t e o a e s de J a n e i r o d e 197**-, C u r s o s de E s p e c i a l i z a -

c a o d e E x t e n s a o U n i v e r s i t a r i a , em n i v e l de p o s - g r a d u a c a o , com c e n -

t o e o l t e n t a a u l a s p o r d i s c i p l i n a , n e d i a n t e a s C l a u s u l a s e c o n d i -

c o e s s e g u i n t e s t 

PRIMEIRA; DISCTPLINAS- C o n c o r d a t a UFPb e a FESC, p o r e s t e Cofl 

v e n i o , e n r e a l i z a r n a d d a d e de C a j a z e j , 

r a s , n a s e d e da F a c u i d a d e , C u r s o s de E s r . e d a l i z a Q a o , em n i v e l d e * 

P o a - G r a d u a c a o , d a s d i s c i p l i n e s que s e s e g u e m : LIHGUA PORTUGDESA, ' 

LINGUA INGLESA, HISTORIA DO BRASH e GEOGRAFIA DO BRASIL. 

SEGUKDAi PAfiTJC-TPAWrBff- P o d e r a o p a r t i c i p a r d o s C u r s o s c o n s t a n -

t e s da C l a u s u l a a n t e r i o r p r o f e s s o r e s 

d a s F a c u l d a d e s de C a j a z e i r a s , P a t o s , S o u s a , M o a s o r o , C r a t o e I g u a -

t u , c o n o tambem, h a v e n d o v a g a s , o u t r o s g r a d u a d o s en p r e p a r a g a o p a -

r a o m a g l s t e r i o s u p e r i o r . 

QBfiBB4« PRO .rES SORES- P o r e s t e I n s t r u n e n t o , a UFPb c o n c o r d a 

em c e d e r p r o f e s s o r e s com h a b i l i t a c a o l a 

g a l p a r a m i n i s t r a r o s q u a t r o c u r s o s e s p e c i f l c a d o s n a c l a u s u l a p r i -

m e i r a u 

2i i SALiRIQ- A FESC o b r i g a - s e a p a g a r a o s a i n i s t r a n -

t e s d o s c u r s o s r e f e i i d o s , a t i t u l o de ' 

s u p l e m e n t a c a o s a l a r i a l , a i m p o r t a n c i a d e Cr$ 5 . 0 0 0 , 0 0 ( c i n c o m i l 1 

c r u z e i r o s ) p o r c a d a d i s c i p l i n a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aagqaif iai £ 

TRANSPORTS- A FESC o b r i g a - s e , a i n d a , a c u s t e a r a s d o g 

p e s a s d e h o s p e d a g e m e t r a n s p o r t e d o s p r o -

f e s s o r e s m i n i s t r a n t e s d o s c u r s o s d e c u e t r a t a o p r e s e n t e c o n v e n i o . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIvfciRSIDAUE FEDERAL 

DE CAMPJNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-F.NTR0 DE FORMACAO DE PROFESSORF S 

BlBUOTSCACrrr-PlAi 



§£SAs BfflflBtf- A UFPb obrl«s-«« a expedir diplomas aos par t i -

c ipar te s , contend© a Carga Horaria, Freqtiencia, 

aprovei tamer, to atravea de eonceito , a aaslnatura do Reitor e do Goox 

denador do Conpctente departamento da OTPb, beta coso o via to do Pre-

s i d e s t e da FESC. 

SgTTMAt ^pR/HTA- Con cord am as partes i n t e g r a n t s deste convenio 

ea plane jar eonjuatesente a cot a d iar ia do au-

l a s • oa expedientee em que drraa ser ministradas as disciplines' a 

que se refer* a Clausula primeira. 

Xt por es tares de comas acordo, f irsaraa aa ' 

partes o presente instruaento ea cuairo viae que TOO deridaaente a j 

sinadas na presence de dues teateaunhas abaixo. 

Jo ie Pessoa, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11 " ' . 

Bepresentante da OFPb 

Hepresentante da FESC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Toatamunhaas 



UMIVfcftSIDADE FEDt-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA K A L 

DE CAMPINA GRAMjfc 

ENTPODEFORMAU" >zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PHOF*v$o«{f̂  



1NUVA 
FUND ADO PELA LEI N° 617 de 30 de Janeiro de 1977 

ADMNISTRACAO FRANCISCO MATIAS ROLIM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jornal Oficial do Municlpio de CAJAZEIRAS - 30 de Janeiro de 1979 N* 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OS D O PR EFEI T O 

• JULK? KzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1976 

Oefine c tonpai to do r.ar<;Sia popular e 

psquena reforms para o f s i t ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as dispense 

de a s s ine t - r a e rssponsabi l idede da pro 

professional hae i l i t ado junto eo Cn£A. 

X3 MJNICIPIQ K CAJAZEIRAS-PS, no uso das e t r i o u i -

•ides par Lei , : 

A t J > ' » ' .' - '• 

^refeitura Municipal de Cejazaires, a t raves ca-As-

ia, podara eprovar, a requeri.Tier-tc do in taressodc , ' 

ilar e pecjuane r s f c m e . 

"s efe i to do concessac, n-cradla popular s t qus s-

«jisitos: 

•-•so povimartto a des t inar -cs exclusiva-sanca a r e s i -

ds corAtrujao noo superior n 50 na t rcs quadradoc * 

porn G3(tres Jdorraitarics, e nSo super ior 8 6C oe 

;iver Qifoustro) dormitories; 

fir es t ruturu especia l r e r ex iy i r ealcula er-iruturA 

ir ia , nao const i tu indo parte da egruoe^cnto ou con-

rauitSnea; 

mstrucio se ewprsgu** cs mater ia l s wsis s i r .p las , e 

•rr: Taicr volu^-a c faci l idade no Icxcl, r,£r.3~£-* tc 

linlrao da hafc-ltcbilidada, .aalidaz a higione. 

a o nsaamo fifi" da a r t ' g o an te r io r , cens ioara-se pe 

nda os r e q u i s i t e s seguintess 

•tada no n*s»D oavimento do prea ic e x i s t s n t e ; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T es t ru tura ou arcaooucc ca concrete armada; 

passar B area de 30 ( t r i n t o ) raetros quadrados, ca 

oes ou scraaci-aoa; 

r aualquer Parts do e d i f i e i c s i tuede no alinhsiran 

r o j e t c a se r raquerioc, pod-era ser apresentaao cer-
a ser fameciflo pola P r s fe i tu ra , qus determiners e 
orojatos o-asicos, 

wentojons d s s t s Decreto, so pucarabosr soncaaitias' 
caoa cinco anas. 

Sispensas de ous trs t i i c a r t i g o I s d s s t e Oecretc, 
a r idss epos a eosinatura, pelo in taressado, do do 

cisn te das penalidadas lege is inppstas cos qua 

•as;: . , , 

icriga a aaguir os pro.Jetos aafer ides , responspbil i 
da l icence cpneedida; 

. c ienta de qua pessa a ser o rosponsaval peia exa 

do. moredie popular; . 

sjeto fo l ou nSo fornacido pale P ra fe i tu re , indicen 

a l o p ro ja t c : fornacido, 

• iaor , ,qa,d# ta da .aue. 

/PnlrsItuWl IVilCIPAL'KzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6AJ A2£IPA£-PS, en 25 da ' 

AlfTCRIZA Da-.C-"0 DE TSP.RENO 6 XJSg 

TZHCi/AI^- tl^ZTJd. IV. PASAiaS.',; % 

UNlVE=SIT-fR20, CCI.TQF.ME ESPEC2F2 

< CA S IV' OUTPivS P BD VI D S KCI AS . 

0 PHEFEITO KL«ICI'PAL DE CAJAZEIBiis»P3. 

FAyO S;.5=R vUE A Gfl-'AEA MUKI.G PAL EE OvJA2Eia.-.S DSCHE 

2A £ EL" a.KCIOflO A FRLSSI^E L E I : 

- k r t . 1C F l e a o P r f e f e i t o ? t e i . c i p a l de Ca^asc-i . -as a u t o r ^ 

zado a f a z e r d c a r a o de u a t e r r s r . o a uli2VEHSI.lt 

DE FEESEn.1 DA PAiv.ISv, p a r a cons t rue -So do s e u j s Campus Uni -

v e r s a t a r i o , c o s i a a a r e a d e 2p ,C h e c t a r e s , r.c i a d v e l r u r a l d& 

n o c i n a d o "Ai.TERC", a u n i c i p i o e cos iarca d e C a ^ s s i r a s , s i t u a d o 

na Data d e A l a g S a de Sao F r a n c i s c o , d e n t r o c o s l i s i t e s : ao 

n o r t e com t e r r a s do D r . J o a o d e Sousa R o l l a Pefca e s u a B u l b e r , 

p e l s e s t r a d a c u ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T E ! a A n t e n o r K a v a r r o ; ao s u i COE J o a c B a t i s 

t a l o p e - : R o l i c e s u a s u l h e r e o D r . J o a o de Sousa R e l i c Peba t 
s u a n u l h e r ; ao l e s t e coa o D r . J o a o d e S o u s a R e l i c Peba e sua 

s s u l h e r ; a o o e s t e con; o p a t i t o n i o da 'CEEA? c c s a s c a s a s p c p u l a 

r e s . 

i - r t . 21 A u t o r i z a , : a i n d a , ao 1'oder PsS'olico M u n i c i p a l a 

f a z e r a e z e c u g a o d e s t e L e i e a c c n s e c . u e n t e l a -

v r a t u r a e r e g i s t r o da e s c r i t u r a de d o a g s o , d e c o n f o r s u d a d e / 

c o c o q u e t r & t a o A r t . 1 £ . 

A r t . 3s A C n i v e r s i d a d c F e d e r a l ca Para i fea t e r a o p r a r o 

c e hum ( 0 1 ) a n o p a r a i n i c i - a r a c o n s t r u c a o do 

do s e u Campus D n i v e r s i t a r i o , f i n d o o c u a l e a I ' n i v e r s i d a c e / 

n a d i h o u r e r c 3 r . r . t r u i c o , o i n o v e l v o l t a r a a r5-rtir;C&r a s ?a -

d e r r u b l i c o ! ; u r . i c i p a l . 

i 

A r t * 4* As d e r p e n a s d e c o r r e s t o s d a l a v r a t u r a da c a -

c r i t u r a e e c u r o ^ c t r o oc-rrc-rao p o r c c n t a da 

e d i l i l a d e c n . i a s e i r e n c e . 
A r t . W 

r l 6 . 

Eeta Del entrara en vigor tia data da oua ua-

b l l c a c s o , revoEP-dae ao dlCpocioSo* en contra 

SECEE2AEIA lie AJEIKISIEAf^CO UK PSZTEIIUEA Vh 

VlttSKL DE CAJAZKIEA3, e n 26 fie Janeiro d e 1 9 7 9 . 

^Ci^r^i Jr 

mulct 

FEiJTCIECO UiTTAS-«;jaQJ 

IEEHE1?0 EEEICXaO. 

SECHEI/ EXO ES Aicr»n:3!rEAgJo 

EEyJIAl.iaS 'A A 2AE;. DE ILU!3EA?A0 

PltelilCA, CE1ADA IE LA LEI ITFrfJCI-

PAL II! £16 DE 21 X ILEELESC DE 

1976 , QUE lEc^ITUIu C CCLIOO 221 

SUEA^IO DC LX^IOiPIO DE CAJAZEI-

3AS, C0R7CK1S Ai^IEO EEPLCIFICA. 

0 PEEEL'ITC 20JEICIPAL DE CAJA2EIKAS--P2, IfO USO DAS 

SEAS AIEI3EICCES QUE EKE S l C CCSIEE1.2DAS FOE LEI, 

IS P i c a r e c u l a s i e n t a d a a t a x a de ' i l iC i i . r a . - j a s p u t l i c a / 
de que t r a t a o A r t . 60 iteffi 1 7 , d a D«:i L u n i c i p e l / 

.6 do 21 de Seseafc ro de 1 9 7 6 , cue i n C v i * ; i u Cod iao Tr i ' ru 

http://uli2VEHSI.lt


Decreto- ieizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA All/61 | Decreto- iei n" 477, de 26 de fevere i ro de 1967 

Define infracdes diseiplinures praticadas par professores, alunos. funciondrios ou 

empregados de estabeleeimentos de ensino publico ou partieulares. e dd outras 

providencias. 

0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando das atribuicocs que Ihe confere o paragrafo 

1° do Art T do Ato Institucional n° 5. de 13 de dezembro de 1968. DECRETA 

A r t . I " Comete infracao discipiinar o professor, aluno, funcionario ou empregado tie 

estabelecimento de ensino publico ou particular que: 

1 - Alicie ou incite a deflagracao de movimento que tenha por finalidade a paralisacao 

de atividade escolar ou participe nesse movimento, 

li - Atente contra pessoas ou bens tanto em predio ou instalacdes, de qualquer natureza, 

dentro de estabeleeimentos de ensino, como tbra dele. 

III - Pratique atos destinados a organizacao de movimentos subversivos. passeatas, 

desfiles ou comicios nao autorizados. ou dele participe; 

IV - Conduza ou realize, confeccione, imprima, tenha em deposito. distribua material 

subversivo de qualquer natureza; 

V - Seqiiestre ou mantenha em carcere privado diretor, membro de corpo docente. 

funcionario ou empregado de estabelecimento de ensino, agente de autoridade ou aluno. 

VI - Use dependencia ou recinto escolar para fins de subversao ou para pralicar ato 

contrario a moral ou a ordem publica 

1° As infracdes defmidas neste artigo serao punidas 

I - Se se tratar de membro do corpo docente, funcionario ou empregado de 

estabelecimento de ensino com pena de demissao ou dispensa. e a proibicao de ser 

nomeado, admitido ou contratado por qualquer outro da mesma nature/a. pelo prazo de 

cinco (5) anos; 

II - Se se tratar de aluno, com a pena de desligamento, e a proibicao de se rnatricular em 

qualquer outro, estabelecimento de ensino pelo prazo de tres (3) anos 

§ 2° Se o infrator for beneficiario de bolsa de estudo ou perceber qualquer ajuda do 

Poder Publico, perde-Ia-a. e nao podera gozar de nenhum desses beneficios peio prazo 

de cinco (5) anos. 

§ 3" Se se tratar de bolsista estrangeiro sera solicitada a sua imediata retirada de 

territorio nacional 

A r t . 2" A apuracao das infracdes a que se refere este Decreto-iei far-se-a mediante 

processo sumario a ser concluido no prazo improrrogavel. de vinte dias Citado por 2 

Paragrafo unico Havendo suspeita de pratica de crime, o dirigente do estabelecimento 

de ensino providenciara. desde logo a instauracao de inquerito Policial 

A r t .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3" 0 processo sumario sera realizado por um funcionario ou empregado do 

estabelecimento de ensino. designado por seu dirigente, que procedera as diligencias 

'JWiWCRSIDAbt FEDfcRA! 

DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EWTRO DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FORMACAO OE PROFESSO(<F 

BlBUOTECf ;FTr.fi-.Al 



convenientes e citara o infrator para, no prazo de quarenta e oito horas. apresentar 

defesa. Se houver mais de um infrator o prazo sera comum e de noventa e seis horas 

§ i°d indiciado serazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA suspense ate o julgamento. de seu cargo, funcao ou cmprego, ou, 

se for estudante proibido de frequentar as aulas, se o requerer o encarregado do 

processo 

$ 2° Se 0 infrator residir em local ignorado, ocultar-se para nao receber a citacao, ou 

citado. nao se defender, ser-lhe-a designado defensor para apresentar a defesa 

sj 3° Apresentada a defesa, o encarregado do processo elaborara relatorio dentro de 

quarenta e oito horas, especificado a infracao cometida, o autor e as razoes de seu 

eon vend mento 

§ 4° Recebido o processo, o dirigente do estabelecimento proferira decisao 

fundamentada. dentro de quarenta e oito horas, sob pena do crime definido no Art J 19 

do Codigo Penal, alem da sancao cominada no item I do § 1° do Art 1° deste Decreto-

iei. 

§ 5° Quando a infracao estiver capitulada na Lei Penal, sera remetida copia dos autos a 

autoridade competente. 

Art . 4" Comprovada a existencia de dado patrimonial no estabelecimento de ensino. o 

infrator ticara obrigado a ressarci-lo, independentemente das sancdes disci pi mares e 

criminals que, no caso. couberem 

Art . 5" O Ministro de Estado da Educacao e Cultura expedira, dentro de trinta dias, 

contados da data de sua publicacao. instrucdes para a execucao deste Decreto-iei 

Art . 6° Este Decreto-iei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas as 

disposicdes em contrario. 

Brasilia, 26 de fevereiro de 1969, 148° da Independencia e 81° da Republica. 

A COSTA E SUA A 

Luis Antonio da Gama e Silva 

Tarso Dutra 

Este texto nao substitui o publicado no D O U . de 26.2.1969 
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iasiJ_AH;dnio de Albaqucmuc 
(Prctf.e Diretordo C/V 1980/1983) 

A Histdria do Ensino Superior 
na cidade de Cajazeiras nao pode 
se separar da propria histdria dr. 
Diocese, tendo a {rente D. Zacarias 
RoHni Je Moura . idealizador e cria-
dor -ia Fundacao de Ensino Supe-
rior de Cajazeiras - drgio mantene-
dor da Facuidade Filosofia. Cicn-
cias e Letras dc Cajazeiras. 

Esta unidadc tie Ensino Supe-
rioi teve na pessoa do Cdriego Luis 
Guaiberto de Andrade a forca dina-
nrica c impulsiona-Jora Jo seu de-
senvoivimento. 

0 perSI do sacerdots e do inte-
lactuaJ marcou toda a existencia 
desta Escola Superior , hojc trans-
fonnada em Cen t ra de f-ermacao de 
Professores — Campus v , patten-
eentc a Universfdade Federal da Pa-
rafba. Cresce r.a Diemona a unagem 
do Edueador corajoso, sintese dc 
urn novo A n c h i e t a e de um modemo 
Padre Rolim. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A vasta expariencia, r enexao 
c visao acumiiladas ao longo de. 10 
an os a frcntc dos destinos do Ensi-
no Superior em Cajazeiras, est imu-
lou o conego Guaiberto a doar todo 
o acervQ de bens maleriais da Fun-
dacao dc Ensino Superior dc Caja-
zetras a Universidade Federal da 
Parafba, numa demonslracao des-
prendimento peias ccisas mater iais , 
v isando t i p somcnt t hem scrvir a 
comunidade sertane^a paraibana co-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•mo a dc Estados v fonhds , 

A F A C U L D A D E DE C A J A Z E I -

R A S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 funvionamcnto da Facuida-
de de Filosofia, Ciencias t Letras 
de Cajazeiras . a part ir da decada 
de 7 0 . coincide com a rctomada do 
dcsenvolvimento da cidadc. 

Fata similar oocrreu . em mea-
dos do seeulo passado. quando o 
seu processo de formacao esteve li-
g a d o , tambem, a unw ins t i tu icaode 
ens ino: 0 Colcgio Padre Rolim que 
na cpoca proporcionou ao povoado. 
um indice de dcsenvolvimento c de 
in tegracao sensivelmente maior do 
que ocorrcra ate entao . 

* Uma figura impoi tante da Pa-
rafba consoitada cm 1969 sobre a 
possibilidade dc sei eriada uma Fa-
cuidade cm C-tjawiraas respdndeu 
que era ' o mesmo que que rc r co lo -
c a r um chapeu nc mass-i na eabeca 
dc um burro" . OutXOE muitos nao 
acredi taram. Muilos sonharam. 
Poucos reaJizararn e tiveram a visao 
dc t i r a r d o atraso cultural o interior 
nordesfjno. A Mctrdpole nao podia 
prof on gar o mais possfve] a dctnina-
eio cul tura l . Cbegava a hora d o s . 
Blhos ios t tabolhadores pobres tc-
rem a possibiDdade dc acesso ao 
ensino de 3* grau. A massa d e e s t u -
dan tes que nao tinha condicocs eco-
nomic as de ndgrar foi a grande bc -
neficiada. Foi um ato rcvoluciona-
rio. 

Do ano dc 1969 quando foi 
nomeado Diretor da Facuidade <lc 
Filosofia Ciencias e Lctras dc Caja-
zeiraszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — O conego Luiz Gualbcrtu 
de Andrade , se const i tu ia ao longo 
de 10 anos no cxcmplo maior dc 
ded icacao , da honrradc/., dc opcro-
sidade a (rente dos destinos desta 
u ' ' idade dc Ensino Superior. 

" A U N I V E R S I D A D E F E D E R A L " 

A Universidade Federal da Pa-
rafba marca a sua presence cm Caja-
zeiras . inicialmentc atraves dc um 
convenio com a Fundacao ilc Ensi-
no Superior dc Cajazeiras para fun-
cionamcnto na area tecnol6gica cm 
cursos d c . licenciatura plena cm 
matemat ica , ffsica, quimica c Bio-
loe i s , cm 1978. 

Err. 2 9 dc Janeiro de 1 9 7 9 , a 
Prefcitura Municipal de Cajazeiras , 
a t raves do seu Piefe i to , Sr. Francis-
co Marias Rolim doou a I 'nivcr-
sidade um tcrrcno com uma area 
de 25 (vintc e cincoI hectares , des-
t inado a instalacao do Campus V, 
quando na <5poca era Rcitor 0 Pro-
fessor Lynaldo Cavalcante dc Al-
buquerque . A estes dois homens 
junta-se o Conego Luiz Guaiberto 
dc Andrade ncsta luta da prcsenca 

- O prof. Jost Anl6nit> e o CfKtitOT da I'FPB. Bcrifc Rorbn, 

buiuguranjo os 2.564 m quadrculn; de irtc coratrultin no ano 

de !9A.t 

da UFPB no interior. A boa vonta-
de do Sr. Prcfeito, junta-se ao arro-
jo do Rei tor c ao dcsprccndi-ncn'o 
do Conego Guaiberto c o Campus 
V se torr.a um re alidade. 

Corn a aprovacao dos ires 
Consclhos Superiores d?. Universi-
dade: O Curador , o de Ensino c 
Pcsquisa (CONSBPE) e Q Couse iho 
Univers i ta r io , no dia 13 de Feve-
rciro dc 1979 pela resoiucao 6 2 / 7 9 , 
foi criado o Campus V, dest inado 
a dcsenvolvcr atividades permanen-
tes dc ensino, pesquisa e extencao 
prcdominantementc na area Jc for-
ma^ao dc profissionais dc educacao 
para es tabeleeimentos de cas ino de 
I" e 2" erdus . 

A f^ro-Rcitoria para assuntos 
do Inter ior , assnmiu a respensabi-
iidadc de supervisionar a implanta-
cao <io Campus V c a pa r t i ;-.cade-
mica ficou sob a rcsponsahilidadc 
do Centro dc ffumanidades de Cam-
pina Grande . 

" O C E N T R O DE F O R M A C A O 

DF. P R O F E S S O R E S " 

N o dia 06 de Fevcreiro de 
1980, a t raves do parccer N* 
146/80, foi criado o Cen t ro de For 
ma$ao dc Professores, tendo como 
seu pr imeiro Diretor , o Coaego 
Luiz Guaiber to dc Andrade . . O 
Campus V ganliava autOOOntia. 
Passava a for voz. c voto j u n t o aos 
Consc lhos Superiores da Universi-
dade . 

Rompia-se o monopdtio litora-
n e o . Foi um ato dc con tcs t a ; ao e 
ebul icao. Era pr tc iso lutar para evi-
tar o fracasso. 

Em 1985 , um Pro-Rci tor disse 
dc publico cm Cajazeiras que c 
Cen t r o de Cajazeiras poderia ser fe-
chailo. Os males da L'niversidaJc 
Federal da Parafba, partiam de Ca-
jazeiras. Era o 6dio dos escaldes 
superiores contra o interior. No epi-

sodio da reducao das vagas alguna 
menbros tio Consclho de Ensino 
Pesquisa e Extcncao (CON'SEPE) 
cm cquivocados pTonunciamcntos 
nos rcspcnsabil izava pelos males 
intrfnsccos do pr6nrio sistema edu-
cacional brasileiro. A cloquencia dc 
dctcrminados consclheiros dava-
nos a idcia que no interior estavam 
" o s jaguncof rusticos e tandt icos" 
em eontrapoaicdo ao Brasil avanca-
dos das elites d o l i teral . Evidencia-
va-sc uma conspi racao . Mas veio 
B rcaciio contra a injustica. A Co-
munidade Academica organizou-se 
— produz-se a rcbel iao, canaliza-sc 
a forca para a transformacao do re-
troccsso em canto dc vitoria e liber-
dadc . Este apisodio nos mostrava 
a clara evidencia da influencia do 
elitismo da Universidade Paraiba-
na . O Campus V, queiram ou nao 
alguni mc.ialhocs conscguiu dcsen-
volvcr na sua gente um nivel dc 
conscicncia capaz de cntender o 
grau dc participacTio da vida educa-
cional do interior nordest ino. Tern 
procurado fazer um trabalho scrio, 
uma acao consis tente para elevar 
a qnalidade d o profissfonal do ma-
gisterio que tern conclufdo a cada 
semestre o sou curso . 

• I N S T A L A C O E S FISICAS"' 

O Campus V foncionou ini-
ciaunentti no Predio da Facuidade 
dc FilotoGa, na Rua Padre Rolim. 
enquaoto a majestoso edificio com 
ires pavimentos cm implatitado no 
al to da Boa Vis ta , cuja cons tn tcao . 
tcve infcio em setembro de 1979. 

No dia 1* de Agosto de 1979. 
o Chefc do Depar tamcnto dc pes-
soal da UFPB se desiocou a te Caja-
zeiras e foram assinados todos os 
COtttratOS com os corpos docentes 
B adminis trat ivos, para dar infcio 
oficialmcnte ao funcionamento da 
Universidade de Cajazeiras. Nesta 

J N I V I I R S I D A D E F E D E R A , 

D E C A M P I N A G R A N D E 

:ErfTR0 DE FORMACAO OE PROFESSOR 

BIBUOTECP SF.TORIAl 
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mesfflo dia forcr, assiflsdas as ^cr-
taries dos chefcs de Depart am ento 
e coordcnadoies de curses. 

N o dia 03 de Fevcrciro dc 
19.10 foi finalmente inaugurado o 
I* cdificio do Campus V mim total 
de 2.583 metro;; quadradoa do. firea, 
idem de uma CaJxa D'egua para 
45O.QG0 litres e uma Guarito. 

Aaawntava a cada sentestre o 
ttujaeni dc professores, alunps a 
funoooarlos. Havja oecessidades 
de anrpliacSo dos cspaCps ffsicos. 
Foi entod que. o Reitor Bertie Bor-
ba em grande soieaidade inaugurou 
ambientcs dc professores. bfoco pa-
ra adroiflistragic, Caot ioa , Dlretd-
rio Acadeinico, Bibfioteca e Quadra 
dc espor tc pol ivalente . Esta soleni-
d a d c , foi realizada no dia 13 /01 /83 , 
cuja bericfio das instalacocs foi oifi-
ciaiizada pelo Bispo da Diocesse de 
Cajazeiras . Dom Zacarias Rolim de 
Mourn. Todas ess3s 6bras totaliza-
tion 2 .504 me t rosquadrados . Ainda 
no Rei torado do Professor Berilo 
Borba . foi pcr iurado umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PCK,-O Artc-
siono que nbastccc d'agua o Cam-
pus V . 

Hoje passados ddz anos da pre-
sence da Universidade cm Cajazei-
ras , a cada dia ela se toma o nosso 
orguiho maior! . . . 

" O S AVANCOS" 

O Rei torado do Professor Be-
rilo Ramos Borba. foi o mais pro-
missor para o Campus de Cajazei-
ras . 

O pessoa] adrninistrativo em 
1979 de dezesseis , evoluiu para ses-' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

....1th ..: 

senta c cinco funcionarios em 1983 
consol idando o funciouamento do 
Ccnl ro . 

O pessoal d o c c n t c c m 1979 de 
quarenta cresccu para cento c cinco 
em 1983, ja possuindo o Cent ra on-
ze com Mcs t rado , sessenta c dois 
com cspecial izacao, dois com aper-
feicoamento e trinta graduados . Os 
docentes do Ccn t ro dc Formacao 
de Professores . se const i tucm no 
patr imonio maior desta unidadc dc 
ens ino. a tendendo no ano dc 1933 
a cerca dc 1.500 alunos rcgulannen-
te matricuiados c minis trando 202 
discipl inas. to ta l izando 827 credi-
tos . Em 1989 o Ccn t ro tern nos qua-
trc Depar tamentos , cento e t n n t a 

docentes para a tendcr 1.025 alu-
nos . 

Ainda no ano de 1983 foram 
defendidos quatro tcses dc mestra-
de nos mais divcrsos ramos dc co-
nhec imen tos . alcm de nove disscr-
tacdes de mcstrado cm ondamento. 
Hoove tambem a pa i t ic ipacaoefe i i -
va de docentes err congreV.os, sim-
pdsios e seminarios cm vdrias re-
gides do pais. 

O acervo bibb'ogrdfico evoluiu 
dc 14.939 em 1979 para 18.535 vo-
lumes cm 1982 e as COflSultas c em-
prestimos no mcsmr periodo dc 
13.599 para 18 .235. 

No periodo 1980/1988 con-
clufram os sens estudos e colaram 

grau os seguintcs es tudantes : 417 
cm Gcografia, 542 cm Histdria, 366 
cm Letras , 338 cm Ciencias , 445 
cm Pedagogia . 13 em Quimica. 19 
em Ffsica, 36 cm Matemat ica . 105 
em Hiologia e 74 em Estudos So-
c ia is , total izando 2.355 professores 
l icenciados c legalmente habili ta-
dos para o Exercfoio do Magistcrio. 

A Com unidadc acadcroica do 
Campus V 6 uma har.dcira heroica 
a servico da causa da rcnovacao das 
yiciadas estruturns de Educacao 
d.estc pais . E um g n t o no descr to . 
E uma luz na escuridao. E um grito 
de esperanga. 

A SAUDE EM BOAS MAOS 

"flESTA SK3N1FICAT1CA DATA EM QUE SE COMEMORA MAIS UM 

ANIVERSARIO DE NASCIMENTO DO FUNDADOR D E CAJAZEIRAS, 

DESEJO SAUDAR A TOOOS OS CAJAZEIRENSES, DESEJANDO-

L H E S MUITA PROSPERIDADE". AO MESMO T E M P O ,  REAFIRMO 

OS M E U S PROPOSfTOS DE CONT1NUAR LUTANDO NA SUPERIN-

TENDENCE DO NONO NUCLEO DE SAUDE. SEDIADO NESTA CIDA-

DE, PELA SAUDE DO P O V O SERTANEJO". 

P A R A B E N S ! 

Joao Bosco Nonato Fernandes 

( S u p e r i n t e n d e n t do Niicleo de Saude) 

"NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, AO I.ADO DO PfiEFEITO 

NIO VITLRIANO, NAS MINHAS AT1VIOADES EMPRESARIAIS A 

FRENTE OA MARAJO E AGORA. NO FUTEBOL COM O NOSSO 

NACIONAL, SEREI SEMPRE UM DEFENSOR INTRANSIGENTS DOS 

INTEREST ES DESTA CIDADE. 

"PARABENS. CAJAZEIRAS BRAVA 

Jose Nello Rodrigues 

( v i c e - p r e f e i t o ) 

L ) EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CAMPINA GRANufc 

;tKTR0 DE FORMACAO OE PROF CSsni- E 
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