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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho monografico estuda um fato historico acontecido no ano de 1984: 

a greve de professores do municipio de Cajazeiras-PB. Este evento historico possui a 

qualidade de ter sido o primeiro movimento grevista dos servidores municipals desta cidade. 

O problema central da nossa pesquisa diz respeito a memoria dos professores que 

participaram da greve ocorrida na Escola Municipal Monsenhor Constantino Vieira, em 

agosto de 1984. A problematica encarada como elemento formulador da atual pesquisa se 

apresenta da seguinte forma: o que e como os professores da escola Constantino Vieira 

guardam em suas recordacoes sobre os diversos aspectos e acontecimentos da greve por eles 

encetada em 1984. mais de duas decadas apos aquele acontecimento? O que revela o discurso 

dos professores grevistas expresso atualmente. acerca daquele acontecimento? Para escrever e 

analisar a fala dos professores. adotamos a metodologia da historia oral. Portanto. e a historia 

narrada pelo discurso dos personagens que estiveram a frente dos acontecimentos da greve 

objeto desse estudo. que trazemos para o debate no seio da academia. 

Palavras -chaves: Greve 1. Memoria 2. Professores 3. Historia oral 4. 



RESUME zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ce travail monographique constitue une etude sur un evenement historique qui s'est 

passe pendant Pannee de 1984: la greve des professeurs de la ville de Cajazeiras, dans l'Etat 

de Para'i'ba. Cet evenement fut la premiere greve menee par les fonctionnaires publics de la 

municipalite de Cajazeiras. La problematique centrale de cette recherche consiste a recueillir 

et a analyser la memoire des professeurs qui ont participe a cette greve ayant lieu dans 

PEscola Municipal Monsenhor Constatino Vieira. au mois d'Aout 1984. Qu'est ce que les 

professeurs ont-ils retenu, deux decennies apres l'evenement. dans leurs memoires a propos 

des divers elements du mouvement qu'ils ont realise? Qu'est-ce que le discours des 

participants a la greve est-il en mesure de devoiler. actuellement? Pour ecrire et analyser les 

discours des professeurs. nous avons adopte la methodologie de I'histoire orale. II s'agit done 

de faire appel a I'histoire racontee par les personnages qui etaient au front du mouvement 

object de cette etude, que nous cherchons a apporter au sein de l'academie. 

Mots-clef: Greve 1. Memoire 2. Professeurs 3. Histoire orale 4. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 presente trabalho monografico estuda um fato historico acontecido no ano de 1984: 

a greve de professores do municipio de Cajazeiras. Este evento historico possui a qualidade de 

ter sido o primeiro movimento grevista de servidores municipais da cidade de Cajazeiras-PB. 

num periodo em que os servidores publicos nao tinham sequer o direito legal de constituirem 

sindicatos para lutar por seus direitos. Nesse periodo, a luta dos servidores publicos em geral 

era organizada por associacoes que cumpriam o papel de sindicatos. Estes ultimos somente 

seriam criados apos a aprovacao da Constituicao da Republica Federativa do Brasil de 1988. 

que permitiu a sindicalizacao para os funcionarios do servico publico1. 

A cidade de Cajazeiras nao contava no ano de 1984. sequer com uma associacao de 

servidores municipais encarregada de defender os interesses e direitos destes servidores. 

Todavia, existia naquele momento a Associacao de Professores de Cajazeiras (ASPEC). 

fundada em dezembro de 1979. com o proposito de representar os profissionais dos diversos 

estabelecimentos de ensino de Cajazeiras. 

Na ASPEC. a maioria de seus filiados eram professores do V Campus da UFPB. 

sediado na cidade de Cajazeiras. o Centro de Formacao de Professores (CFP). Seus outros 

filiados eram professores da rede Estadual de ensino, conforme podemos observar na ata de 

fundacao daquela entidade2. Esta Ata serve como documento historico para as observacoes 

atinentes a organizacao dos professores cajazeirenses e a participacao de representantes do 

quadro de professores da UFPB no evento historico ora pesquisado. mostrando que naquele 

periodo havia um forte sentimento de solidariedade unindo os professores que trabalhavam 

em Cajazeiras, independente de fazerem parte da rede estadual ou federal de educacao. 

Assim, na reuniao de fundacao da ASPEC. realizada em 15 de dezembro de 1979, 

estiveram presentes, alem de docentes da universidade federal, diversos educadores da rede 

1

 Brasil, Const ituigao (1988). Const ituicao da Republica Federat iva do Brasil: t ext o const it ucional promulgado 

em 5 de out ubro de 1988. Brasilia, Senado Federal, Subsecretaria de Edicoes Tecnicas, 2008. 
2

 A copia da ata de fundacao da ASPEC encont ra-se inclusa nos anexos do corpo desta monograf ia. 
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estadual de ensino. o que e comprovado pela lista de assinatura dos participantes. Alias, a 

primeira secretaria eleita da entidade em questao. Maria de Fatima Vieira Cartaxo, 

responsavel pelos trabalhos escritos daquela reuniao. era professora da rede estadual e uma 

das liderancas da categoria do magisterio estadual em Cajazeiras. 

Dentre os professores, que identificamos num primeiro momento. da rede estadual 

presentes a reuniao de fundacao da ASPEC. estavam os professores Eva Goncalves de 

Oliveira Maciel. Astride Militao de Albuquerque, Rita Soares de Almeida, Hosana Maria Dias 

de Sousa. Francisca Zelia Ribeiro. E provavel que outros professores estaduais estivessem ali 

presentes, no entanto. tivemos dificuldade para identificar com exatidao quern eram todos os 

presentes na citada reuniao. 

Um fato curioso a ser evidenciado. relativo ao ato de fundacao da ASPEC. e que entre 

os educadores presentes na primeira reuniao oficial daquela entidade. estava presente aquela 

que ocuparia o cargo de Secretaria Municipal da Educacao do municipio de Cajazeiras no ano 

de 1984. no periodo da greve objeto de nosso estudo. no caso, a professora Francisca Zelia 

Ribeiro. 

A luta travada pelos professores da entao Escola Municipal Monsenhor Constantino 

Vieira. em agosto de 1984. tornou-se um marco na historia da organizacao dos movimentos 

populares desta cidade, e em especial dos professores do sistema municipal de ensino. Os 

funcionarios municipais cajazeirenses so vieram a fundar o seu sindicato em 1989. Ou seja. 

cinco anos apos a primeira greve de professores do municipio de Cajazeiras. 

E preciso destacar a conjuntura historica vivenciada pela sociedade brasileira em cujo 

periodo se desenrolava o acontecimento, objeto de nosso estudo. Neste sentido. devemos 

lembrar que o ano de 1984 foi marcado por uma intensa mobilizacao popular que colocou nas 

ruas das principals cidades brasileiras milhoes de pessoas reclamando a realizacao de eleicoes 

diretas para a escolha do presidente da republica. A campanha das "Diretas Ja" fazia o Brasil 

"ferver", apoiando a emenda constitucional apresentada pelo deputado federal Dante de 

Oliveira, propondo o retorno das eleicoes diretas para presidente 3 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDAD£ PEDERA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DE CAMPINA GRAND: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E MTRO OE FORMACAO DE PROFESS' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F 
8I RUOTEC A Sf TORI AL 

3

 CF FAUSTO, Boris.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA HISTORIA DO BRASIL. 133 Ed. Sao Paulo, EDUSP, 2008. 
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A mobilizacao popular pela aprovacao da emenda constitucional de autoria do 

deputado federal Dante de Oliveira invadiu as ruas. os lares, os coracoes e mentes de grande 

parte do povo brasileiro. recebendo a divulgacao nos principals orgaos de comunicacao do 

pais e ganhando adeptos nos diversos meios sociais. como musicos renomados que colocaram 

seus trabalhos a servico da reivindicacao popular. Neste periodo, a Cantora Fafa de Belem. 

interpretava a musica "Menestrel das Alagoas'*. de autoria de Milton nascimento. durante os 

comicios da campanha das diretas nas principais cidades do pais. Por sua vez. o cantor e 

compositor Chico Buarque teve uma de suas cancoes da epoca. o sambazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Pelas Tabelas", 

alcada a condicao de hino informal da campanha das diretas4. 

A televisao, as emissoras de radio, os jornais. as revistas. todos os meios de 

comunicacao deram cobertura a luta pelas Diretas Ja. fazendo com que as informacoes 

referentes a organizacao popular chegasse ate o interior de todos os lares brasileiros e a todos 

os rincoes do Brasil. 

O clima de luta por democracia e pela realizacao de direitos inerentes a cidadania 

estava entao espalhado por todo o Brasil. em todo o territorio da nacao, num sentimento 

arrebatador e contagiante. que impulsionava os mais diversos segmentos da sociedade a 

brigarem por direitos elementares, tais como: melhores condicoes de vida, melhores 

condicoes de trabalho e melhores salarios. 

A greve realizada pelos professores do Colegio Municipal Monsenhor Constantino 

Vieira, conhecido como Colegio Comercial, ocorreu num momento historico singular, num 

ano em que o pais havia vivenciado uma intensa mobilizacao popular. Portanto, o evento em 

estudo estava inserido numa conjuntura historica marcada pela mobilizacao e organizacao 

popular. 

O problema central da nossa pesquisa diz respeito a memoria dos professores que 

participaram da greve ocorrida na Escola Municipal Monsenhor Constantino Vieira, em 

agosto de 1984. A problematica encarada como elemento formulador da atual pesquisa se 

apresenta da seguinte forma: o que e como os professores da escola Constantino Vieira 

guardam em suas recordacoes sobre os diversos aspectos e acontecimentos da greve por eles 

4

 CF GANDRA, Jose Ruy.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Colegao Chico Buarque. Volume 11, Sao Paulo, Editora Abr il, 2010. 
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encetada em 1984. mais de duas decadas apos aquele acontecimento? O que revela o discurso 

dos professores grevistas expresso atualmente, acerca daquele acontecimento? 

Mais de vinte e seis anos apos a realizacao do movimento paredista. objeto de nossa 

pesquisa. que impressoes permanecem na memoria dos que estiveram a frente daquela greve 

dos professores do Colegio Comercial? 

0 presente trabalho monografico tern por objetivo responder as questoes expostas nos 

paragrafos anteriores, visando acompanhar e compreender a caminhada dos educadores do 

municipio cajazeirense referente a esse fato historico. 

Neste caso. este trabalho se consubstancia numa compreensao da historia dos 

movimentos sociais da regiao do semi-arido paraibano. notadamente o movimento dos 

professores da rede publica municipal na cidade de Cajazeiras. abordando a organizacao. os 

embates travados com o poder institucionalizado e a reacao dos setores da sociedade face a 

mobilizacao dos educadores em luta pelos seus direitos. melhores condicoes de trabalho e 

melhorias para a educacao publica local. 

E a historia narrada pelo discurso dos personagens que estiveram a frente dos 

acontecimentos da greve objeto desse estudo. que trazemos para o debate no seio da 

academia. Para escrever e analisar a fala dos professores, adotamos a metodologia da historia 

oral explicitada no capitulo especifico desta monografia. 

Acreditamos que o estudo e os entendimentos sobre o evento historico tratado nesta 

nossa pesquisa auxiliara no desenvolvimento de pesquisas futuras sobre as diversas 

mobilizacoes do magisterio publico levadas a cabo ao longo das ultimas decadas. nos quadros 

da historia local. 

Por fim. informamos que esta monografia esta organizada nas seguintes partes: 

Introducao: Objetivos; Breves Consideracoes Sobre as Abordagens Historiograficas Usadas 

Nesta Pesquisa; Metodologia: O Discurso dos Professores Grevistas: Memorias e 

Esquecimentos; Conclusao; Referencias Bibliograficas e Anexos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' jNiVERsiUALJbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEOERAI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DE C AMPIN A GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c NTRO DE FORMACAO DE PROFESS •  

3I BU0TECASFT0RI AL 
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Na Introducao tratamos de fazer uma delimitacao e justificativa do problema de 

estudo. Na parte dos Objetivos, abordamos os obietivos gerais e especificos deste trabalho que 

ora apresentamos. 

Nas Breves Consideracoes Sobre as Abordagens Historiograficas Usadas Nesta 

Pesquisa. discutimos o referencial teorico que serviu de suporte ao nosso trabalho. comecando 

pela questao da escolha de um evento historico para ser pesquisado. no caso a greve dos 

professores do Colegio Comercial ocorrida em agosto de 1984. e como a historiografia debate 

o significado do evento historico para a escrita da historia. 

Na Metodologia apresentamos os instrumentos conceituais e tecnicos da historia oral, 

justificando a nossa escolha pelos procedimentos e metodos da historia oral. 

Na parte intitulada O Discurso dos Professores Grevistas: Memorias e Esquecimentos. 

apresentamos o resultado de nossas analises. baseado no discurso dos professores que 

participaram da greve de 1984. 

No final apresentamos as conclusoes da nossa pesquisa, as referencias bibliograficas e 

os anexos, com documentos indispensaveis a construcao desta nossa pesquisa. 
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Temos por objetivo principal neste trabalho analisar a primeira greve dos servidores 

publicos municipais de Cajazeiras. sua construcao e seus desdobramentos. num esforco de 

compreensao acerca do papel de pioneiros. presente nas memorias dos diversos sujeitos que 

tomaram parte naquele acontecimento historico. das lembrancas guardadas na memoria dos 

grevistas acerca daquela mobilizacao e de como aquele fato tao importante do ponto de vista 

da historia local, permanece presente nos sentimentos e pensamentos dos protagonistas do 

citado movimento grevista. 

Para atingirmos este objetivo principal, fez-se necessario cumprir os seguintes 

objetivos especificos: 

a) Investigar como se deu a organizacao do movimento grevista de 1984: 

b) Identificar como ocorreu a manifestacao publica dos professores em greve: 

c) Elencar elementos que demonstrem como as autoridades instituidas e os diversos 

setores da sociedade reagiram ao movimento grevista: 

d) Apreender as representacoes. pensamentos e sentimentos dos sujeitos sobre a 

greve que vivenciaram ha mais de duas decadas. 
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B R E V E S CONSIDERACOES SOBRE AS ABORDAGENS 

HISTORIOGRAFICAS USADAS NESTA PESQUISA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A terceira fase dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nouvelle Histoire caracterizou-se por uma serie de mudancas que 

o grupo da Escola dos Annales sofreu em relacao aos rumos tornados pela producao 

historiografica ate entao adotada pelos profissionais que abracaram a causa da Nova 

Historia . 

A partir do final dos anos 80 do seculo XX, uma reviravolta teorica fez ressurgir temas 

e abordagens abandonadas pela Nova Historia na sua proposicao teorica inicial. Naquele 

momento uma virada de rumo se impos a Escola dos Annales. Assim, os Annales passaram 

por uma releitura de seus projetos e comecaram a colocar em destaque a crise que vinha 

atingindo as ciencias sociais, socios essenciais da Nouvelle Histoire. que agora nao contavam 

mais "com grandes sistemas de interpretacao da sociedade. como o marxismo. o 

estruturalismo. o funcionalismo. todos eles em crise*'6. 

Os novos tempos vividos pela Escola dos Annales farao retornar a narracao. a 

biografia e o evento ao corpo central da producao historiografica dessa escola historica. E os 

pensadores dos Annales que apontam esse retorno demonstram a sua inevitabilidade e as 

caracteristicas que cada um desses pontos assume na sua volta ao leito central do caudaloso 

rio da historia. 

O destacado historiador ingles Eric Hobsbawm assim se refere a volta da narracao a 

producao da historia, conforme os moldes da Nouvelle Histoire: 

"[ . . . ] esse narrativo que retorna e inteiramente diferente do narrativo que foi expulso 

da historia. A narracao de hoje ocupa-se da vida. sentimentos. condutas. de pobres e 

desconhecidos e nao de grandes e poderosos; [...] a narracao nao se interessa por 

uma pessoa, processo ou evento por eles mesmos. mas entra atraves deles na cultura 

5 Acerca das fases da Escola da Nova Historia ver REIS, Jose Carlos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Escola dos Annales, a inovacao em 

Historia. Sao Paulo, Paz e Terra, 2000. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e na sociedade. Assim [...]. se e verdade que a historia narrativa e biografica retorna. 

e verdade tambem que ela ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA out ra"  . 

No que diz respeito ao retorno da polftica como elemento central nos estudos da 

terceira geracao dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Escola dos Annales. Burke 8 entende que Febvre e Braudel apesar de nao 

terem ignorado a historia politica. nao a levaram muito a serio. Assim, para Burke, o retorno 

a politica na terceira geracao constitui uma reacao contra Braudel e as formas de 

determinismo. sobretudo o "economicismo" marxista. 

Burke associa o retorno a politica nos estudos da Escola dos Annales ao que os 

americanos chamam de "cultura politica", de ideias e mentalidades. Alem disso. segundo esse 

autor. um destacado pensador frances. Michel Foucault. teve um papel importante nesse 

retorno da politica. Nesse sentido Burke declara: "Gracas a Foucault. esse retorno se estendeu 

em direcao a "micropolitica"". a luta pelo poder no interior da familia. da escola. das fabricas. 

etc. Em consequencia dessas mudancas. a historia politica esta em vias de uma renovacao**9. 

O retorno da politica guarda uma relacao intrinseca ao renascimento do interesse pela 

narrativa dos acontecimentos, dos eventos. Segundo Burke, debates acerca de historia. historia 

dos eventos e narrativa historica estao estreitamente relacionados e interligados. Desta forma 

esse autor afirma: 

A volta a politica esta tambem ligada ao ressurgimento do interesse na narrativa dos 

eventos. Os eventos nem sempre sao politicos - pense-se na quebra da bolsa de 

1929. a grande peste de 1348. ou mesmo na publicagao de Guerra e Paz. De todo 

jeito, discussoes sobre historia politica. historia dos eventos e narrativa historica 

estao muito interligadas10. 

As duas primeiras geracoes da Escola dos Annales herdaram um certo desdem face a 

historia dos eventos, legado este deixado pelos conceitos e abordagens "Durkheiminianas" e 

"'Braudelianas*" que priorizavam o estudo das estruturas ao inves dos eventos. 

Acerca do posicionamento adotado pelas duas primeiras geracoes do grupo dos 

Annales. Burke enfatiza que importantes autores desses periodos da destacada Escola nao 

7

 HOBSBAWM  apud REIS, op. cit ., p.136. 
8

 Ver BURKE, Peter.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Revolucao Francesa da historiografia: a Escola doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Annales, 1929-1989 , 1991. 
9

 BURKE, Op.cit . p 103. 
1 0

 BURKE, op. cit . p. 104. 
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rejeitaram totalmente a historia dos eventos. Para ele March Bloch. por exemplo. "jamais 

censurou a historia dos eventos, mas, por outro lado. nunca escreveu historia desse tipo" 1 1. 

No tocante ao enfoque dado pelo Mestre Braudel. este dizia que a historia dos eventos 

era a superficie da historia. No entanto. o fundador doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Annales, conforme Burke, "Nao disse 

que essa superficie fosse desinteressante; ao contrario, descreveu-a como a "mais excitante de 

todas". Contudo. "para Braudel. os acontecimentos eram apenas espelhos que refletiam a 

historia das estruturas"12. 

Na verdade. a visao adotada por Braudel depreende do fato que esse historiador 

prioriza a analise das estruturas. o estudo da historia das estruturas ao inves da historia dos 

acontecimentos. percebendo nestes apenas reflexos das estruturas. Para Braudel. seria mais 

interessante mergulhar e captar a essencia das estruturas do que apenas observar o espelho 

dessas na superficie. 

Descrevermos de forma resumida e objetiva a evolucao das discussoes no seio da 

Escola dos Annales. destacando conceitos. visoes e abordagens teoricas da terceira geracao 

dessa corrente. com o intuito de referendar a opcao que fizemos pela abordagem teorica que 

embasa a nossa monografia. 

Escolhemos dissertar sobre um evento. a greve dos professores da Escola Municipal 

Monsenhor Constantino Vieira. ocorrida em agosto de 1984, a primeira greve dos servidores 

municipais da cidade de Cajazeiras. tomando como fonte principal da nossa pesquisa a 

narrativa oral de liderancas daquela mobilizacao historica. 

Assim. entendemos que o nosso objeto de estudo apresentado neste trabalho 

circunscreve-se na opcao acima destacada da terceira geracao dos anais, que fez renascer. 

fez ressurgir o interesse pelo estudo de eventos. No nosso caso escolhemos um evento 

historico dos movimentos sociais da cidade de Cajazeiras, a greve dos professores do Colegio 

Comercial, ocorrida em agosto de 1984, para ser analisada sob os holofotes da ciencia 

historica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n
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Para tornar possivel a narrativa do evento historico que decidimos estudar. adotamos 

os metodos e tecnicas da historia oral. A seguir abordaremos de forma sucinta o conceito de 

historia oral, destacando a sua origem e seu desenvolvimento no terreno da historiografia. 

Conforme Meihy e Holanda. o conceito de historia oral e assim definido: "Historia 

oral e uma pratica de apreensao de narrativas feitas atraves do uso de meios eletronicos e 

destinada a: recolher testemunhos. promover analises de processos sociais do presente. e 

facilitar o conhecimento do meio imediato" l 3 . 

Ainda segundo Meihy e Holanda. "Historia oral e uma alternativa para estudar a 

sociedade por meio de uma documentacao feita com o uso de entrevistas gravadas em 

aparelhos eletronicos e transformadas em textos escritos"1 . 

Os dois paragrafos anteriores content um entendimento acerca da historia oral e os 

metodos e tecnicas presentes no desenvolvimento da abordagem da historia oral no ambito de 

uma pesquisa academica. 

A seguir descreveremos, de forma resumida. o desenvolvimento historico da historia a 

partir do seu surgimento. Dito de outra forma, abordaremos a historia da historia oral. 

A historia oral enquanto metodologia de trabalho historiografico surgiu apos a 

Segunda Guerra Mundial, na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos da America, 

com o lancamento do primeiro projeto de historia oral daquela universidade. que hoje possui 

um acervo de mais de seis mil fitas gravadas e mais de 600 mil paginas de transcricao, de 

acordo com as informacoes contidas na mais celebre obra de Thompson acerca desse tema . 

Thompson, em sua conhecidissima obra acerca da historia oral, faz de forma magistral 

uma descricao do desenvolvimento da historia oral, iniciando com o seu surgimento ate 

chegar a apresentacao desta corrente metodologica na atualidade. 

1 3

 MEIHY, Jose Carlos Sebe Bom e HOLANDA, Fabfola.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Historia oral: como fazer, como pensar. Sao Paulo, 

Editora Contexto, 2007, p. 18. 
1 4

 MEIHY, Jose Carlos Sebe Bom e HOLANDA, Fabfola. Op. cit , p. 19. 
1 5

 CF. THOMPSON, Paul.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A VOZ DO PASSADO:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA historia oral. 2? edicao, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1998. 
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Para Thompson, o uso da expressao "historia oral" e algo novo, tal qual o gravador. 

Mas, ainda segundo este eminente pensador, "a historia oral e tao antiga quanto a propria 

historia. Ela foi a primeira especie de historia"16 . 

Podemos afirmar que desde a criacao da linguagem que o homem passou a narrar a 

historia atraves dos relatos orais que transmitiam as tradi9oes e os conhecimentos adquiridos 

pelos homens. Assim, ao analisar a tradi9ao oral nas sociedades pre-letradas, Thompson 

constata que "Nesse estagio, toda a historia era historia oral. Tudo mais, porem, tinha que ser 

lembrado: destrezas e habilidades, o tempo e a estacao, o ceu, o territorio, a lei, as falas, as 

transa9oes, as negociacoes" 1 . 

Mesmo depois da invencao da escrita, a historia oral continuou sendo fundamental 

para a composicao literaria da historia. Para exemplificar essa afirma9ao, podemos nos 

reportar ao comentario de Thompson acerca dos primeiros textos historicos escritos da 

Europa ocidental datando de tres mil anos atras. De acordo com Thompson, esses textos "(...) 

fixavam a tradi9ao oral existente sobre o passado distante e, gradualmente, passaram tambem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t  o 

a registrar as cronicas do presente" . 

Ainda segundo Thompson, aquele que e apontado como o pai da historia como 

ciencia, o grego Herodoto usava testemunhos orais para escrever as suas narrativas historicas. 

Falando do trabalho e metodologia adotado pelo historiador grego, Thompson diz: "O metodo 

de Herodoto, por exemplo, no seculo V a.C, era procurar testemunhas oculares e interroga-

las rigorosa e minuciosamente"19. 

Se a historia oral marca o surgimento da historia enquanto ciencia, a sua presen9a 

mantem-se no desenvolvimento do percurso desta ciencia humana e todo este trajeto e 

acompanhado pelo respeitavel historiador Paul Thompson, de forma exaustiva, em sua obra 

"A voz do passado: historia oral", desde o nascimento da historia ate o destaque adquirido 

pela historia oral na atualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Devemos registrar que no seculo passado a historia oral ganhou impulso apos a 

Segunda Guerra Mundial, em razao da necessidade de se estudar as experiencias vividas por 

ex-combatentes, familiares e vitimas da guerra, experiencias estas baseadas nos relatos orais. 

registrados com o auxilio dos avancos tecnologicos. dentre os quais o gravador. Segundo 

Meihy. naquele momento "(•••) a historia oral combinou tres funcoes complementares: 

registrar relatos. divulgar experiencias relevantes e estabelecer vinculos com o imediato 

urbano. promovendo assim um incentivo a historia local e imediata"20. 

Paul Thompson, em sua referendada obra acerca da historia oral, citada anteriormente. 

mais precisamente no capitulo intitulado "A contribuicao da historia oral", traca um perfil 

descritivo do desenvolvimento da historia oral nas ultimas decadas em diversos paises como 

Estados Unidos. Inglaterra. Alemanha. Franca. Espanha. Italia e outros. abordando temas 

como a historia da classe operaria, a historia economica, as tradicoes das familias, a religiao 

popular, o estudo das comunidades. a historia urbana. a historia das mulheres. a historia dos 

imigrantes. a historia das minorias e dos marginalizados, etc 2 1 . 

No caso do Brasil, cabe remarcar que em 25 de junho de 1973, foi criado o Centro de 

Pesquisa e Documentacao de Historia Contemporanea do Brasil, da Fundacao Getulio Vargas 

(CPDOC-FGV), que tinha por objetivo entender a historia do nosso pais atraves dos relatos 

orais. Assim. podemos perceber que a historia oral no Brasil teve sua incorporacao ao mundo 

academico associada ao processo de redemocratizacao. 

Enfim. destacamos que existem tres generos de historia oral, conforme sugerem Meihy 

e Holanda , os quais sao a historia oral de vida, a historia oral tematica e a tradicao ora l 2 2 . 

A historia oral de vida constitui-se numa biografia ou relato biografico. que traz 

consigo o peso subjetivo da narracao dos sujeitos estudados. Segundo Meihy e Holanda, "(...) 

a historia oral de vida se espraia nas construcoes narrativas que apenas se inspiram em fatos. 

mas vao alem, admitindo fantasias, delirios. silencios. omissoes e distorcoes"23. 

MEIHY, Jose Carlos Sebe Bom.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M anual de Historia Oral. 2. ed. Sao Paulo: Loyola, 1998, p. 22. 
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No que diz respeito ao genero da historia oral tematica. esta possui um foco central, 

um tema justificando a entrevista realizada e este tema conduz a uma maior objetividade na 

narracao registrada. Um elemento que caracteriza o genero da historia oral tematica e a 

presenca de um questionario que acompanha o registro dos testemunhos orais objetos da 

pesquisa. Assim. conforme Meihy e Holanda. enquanto na historia oral de vida trabalha-se 

com entrevistas livres. "em historia oral tematica. o que deve presidir sao os questionarios. 

que precisam estabelecer criterios de abordagens de temas"24. 

O terceiro genero de historia oral trata-se da tradicao oral que nao se restringe apenas a 

entrevistas e trabalha com o proposito do reconhecimento do outro em suas condicoes mais 

diversificadas. atraves da observacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco e da convivencia direta com o sujeito e a 

comunidade pesquisada. De acordo com Meihy e Holanda. a tradicao oral e "parente da 

etnografia, (...) implica minuciosa descricao do cotidiano e de suas inversoes. A complexidade 

da tradicao oral reside no reconhecimento do outro nos detalhes auto-explicativos de sua 

cultura' . 

Apontamos os tres tipos de historia oral, acima descritos, para demonstrar que o 

trabalho que ora apresentamos se enquadra no genero da historia oral tematica. posto que a 

pesquisa realizada tern um tema central, a primeira greve dos professores municipais da 

cidade de Cajazeiras narrada atraves do discurso dos sujeitos que participaram daquele 

acontecimento historico, e este discurso dos protagonistas do evento estudado, foi registrado 

seguindo um questionario aplicado nas entrevistas feitas. 

2 i

 MEIHY, Jose Carlos Sebe Bom e HOLANDA, Fabiola. Op. cit , p. 35. 
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METODOLOGIA 

A opcao metodologica de trabalhar com os instrumentos conceituais e tecnicos da 

historia oral se deve ao fato de que esta escolha referenda-se na sintonia entre os pressupostos 

metodologicos da Historia Oral e os assuntos e temas centrais abordados em nossa 

monografia. tais como: memoria, identidade, comunidade e historia local. 

A escolha pelos procedimentos da historia oral adotados na elaboracao da presente 

monografia foi encarada como um desafio a mais no nosso trabalho. posto que. anteriormente. 

jamais haviamos empregado a historia oral para confeccao de um texto historiografico. 

Para atingirmos os objetivos formulados para esta monografia. decidimos pela analise 

do discurso dos grevistas, obtido atraves de entrevistas semi-estruturadas. que nos foram 

concedidas por 04 dos sujeitos que estiveram a frente do evento historico enfocado pela nossa 

pesquisa. Tais discursos se tornaram a materia prima para a elaboracao desse trabalho. 

Todas as citacoes referentes aos personagens que participaram diretamente da 

mobilizacao grevista em estudo. resultaram de testemunhos orais que foram registrados em 

fitas cassete. Ou seja. a pesquisa ora apresentada trata-se de um trabalho que utiliza as fontes 

orais. Contudo. nao nos restringimos apenas as fontes orais. Documentos historicos outros. 

tambem nos serviram como fonte de pesquisa, no caso o panfleto distribuido pelos grevistas 

no dia 22 de agosto de 1984. a foto da manifestacao realizada nesta mesma data e a ata da 

reuniao de criacao da ASPEC. 

No que diz respeito a como se deu a coleta de dados para a nossa pesquisa. ou seja, 

como ocorreram as entrevistas. como elas foram conduzidas, em que local foram realizadas, o 

clima reinante no momento da entrevista, a participacao de outras pessoas na entrevista, o 

roteiro de perguntas empregadas. todos esses aspectos comentaremos nos paragrafos a seguir, 

objetivando demonstrar a qualidade do material coletado atraves das entrevistas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Lembramos que Thompson, em sua comentada obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A voz do passado: historia oral26. 

escreveu um capitulo em que trata especificamente da maneira como deve ocorrer as 

entrevistas na pesquisa da historia oral, indicando os minimos detalhes a serem seguidos pelo 

pesquisador no momento da coleta de dados, realizada atraves dessas entrevistas. 

Procuramos seguir as orientacoes de Thompson no transcorrer do nosso trabalho de 

coleta de dados. Assim. a primeira coisa a destacar e que fizemos um roteiro de perguntas a 

serem aplicadas. tratando de temas como o inicio da greve. a organizacao de um comando de 

greve. o tempo de duracao do movimento paredista. a repercussao daquela mobilizacao junto 

a sociedade cajazeirense. a contribuicao de outros setores, os atos publicos realizados pelo 

movimento, documentos escritos pelos grevistas. a participacao dos grevistas no desfile civico 

do dia da cidade em 22 de agosto de 1984. a repressao contra os professores. 

O segundo aspecto a ser descrito no que tange a realizacao das entrevistas, refere-se 

ao local da realizacao das mesmas. Thompson em sua citada obra recomenda que a entrevista 

"Deve ser em um lugar em que o informante se sinta a vontade. Em geral, o melhor lugar sera 

sua casa propria casa"27. 

No tocante ao local escolhido para as entrevistas da nossa pesquisa. informamos que a 

maioria delas ocorreu na propria casa do entrevistado. Na realidade apenas a entrevista com o 

professor Anchieta nao foi realizada na residencia deste, e sim nas dependencias do edificio 

da Prefeitura Municipal de Cajazeiras. E pertinente destacar que, na epoca em que o professor 

Anchieta prestou a sua entrevista. o mesmo ocupava o cargo de Secretario Municipal de 

Comunicacao da cidade de Cajazeiras. Quanto as outras entrevistas, estas foram realizadas 

nas residencias dos professores abordados pela nossa pesquisa. 

Queremos evidenciar que as entrevistas contaram com a privacidade proporcionada 

pelo local onde ocorreram. quando estivemos sozinho com cada um dos informantes, e estas 

entrevistas transcorreram sem interrupcoes por parte de terceiros e sem ruidos que 

perturbassem, tudo conforme orienta Thompson, em sua obra anteriormente citada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Com relacao as datas de realizacao das entrevistas, informamos que o professor 

Raimundo Nonato de Almeida Crispim nos prestou a sua entrevista em 05 de maio de 2010. o 

professor Jose Anchieta Cesar de Lima nos concedeu a sua entrevista em 25 de maio de 2010. 

a professora Consueira Ferreira da Silva, por sua vez, nos concedeu a sua entrevista em 07 de 

junho de 2010 e a professora Maria Aparecida Araujo de Azevedo prestou a sua entrevista em 

13 de marco de 2011. 

O tempo de duracao de cada entrevista foi em torno de uma hora, contando apenas o 

tempo da narracao registrada, sem somar a esse tempo a con versa que antecedeu cada 

depoimento. As entrevistas foram registradas em fitas cassetes com o uso de um micro-

gravador. Apos o registro, todas foram transcritas na Integra. 

Apos a realizacao das entrevistas adotamos a tecnica de pesquisa da analise de 

conteudo para o estudo de forma sistematica e objetiva dos conteudos manifestos nos 

discursos dos grevistas. 

E pertinente aqui destacar o conceito de analise de conteiido expresso por Richardson, 

que assim declara: 

A analise de conteudo 6 um conjunto de tecnicas de analise das comunicacdes, 

visando obter, atraves de procedimentos sistematicos e objetivos de descricao do 

conteudo das mensagens, indicadores (quantitativos ou n2o) que permitam inferir 

conhecimentos relativos as condicdes de producao/recepcao (variaveis iferidas) 

dessas mensagens28. 

Informamos que inicialmente fizemos uma leitura previa das entrevistas registradas, 

apos realizamos uma leitura detalhada do material coletado e em seguida concluimos com 

uma leitura analitica de todo este material. Estes passos empreendidos obedecem as fases da 

analise de conteudo proposta por Laurence Bardin (Apud RICHARDSON, op. cit), o qual 

afirma que as fases da analise de conteudo organizam-se em pre-analise, analise do material, o 

tratamento dos resultados, a inferencia e a interpretacao29. 

O processamento da analise dos discursos dos entrevistados foi feito com a utilizacao 

de uma grelha, onde colocamos os trechos das entrevistas destacados de acordo com os 

seguintes temas: tempo de duracao da greve, composicao do comando de greve, 

2 b RICHARDSON, Roberto Jarry.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Et all colaboradores. Pesquisa Social: M&odos e Te'cnicas. Sao Paulo, 

Editora Atlas, 1985, p. 176. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 9
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posicionamento de outros setores da sociedade cajazeirense em relacao ao movimento 

grevista. realizacao de atos publicos e impressao de panfletos da greve e medidas repressivas 

adotadas contra a mobilizacao dos professores. 

Por fim, deixamos aqui registrado que todas as pessoas entrevistadas assinaram um 

termo de consentimento livre e esclarecido. o que nos permitiu colocar os seus verdadeiros 

nomes, de forma explicita. na composicao deste trabalho. 

Por fim. deixamos claro que ao optarmos pela metodologia da historia oral 

pretendemos dar voz aos sujeitos acerca do fenomeno historico pesquisado e expor os seus 

discursos a uma discussao academica visando uma disponibilizacao para estudos acerca da 

organizacao dos professores municipais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DECAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O DISCURSO DOS PROFESSORES GREVISTAS: Memories e 

Esquecimentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao iniciarmos esta parte de nosso trabalho ressaltamos que na analise dos discursos 

dos professores entrevistados nos deparamos reiteradas vezes com pontos de esquecimento 

expressos pelos sujeitos em suas declaracoes. Esses esquecimentos estao manifestos em 

diversas expressoes como "eu nao lembro". "eu nao me recordo'*. "nao. nao me lembro". "nao 

lembro bem". "nao da pra lembrar", "eu nao tenho lembranca", "nao sei precisar", que 

aparecem nos discursos dos entrevistados. 

Num trabalho que aborda a memoria e importante ressaltar a importancia da 

linguagem para a compreensao deste fenomeno. Acerca disto. vejamos o que fala a autora da 

obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M emoria e Sociedade:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lembrancas de velhos, Eclea Bosi: 

O instrumento decisivamente socializador da memoria e a linguagem. Ela reduz. 

unifica e aproxima no mesmo espaco historico e cultural a imagem do sonho, a 

imagem lembrada e as imagens da vigilia atual. (...) As convencoes verbais 

produzidas em sociedade constituem o quadro ao mesmo tempo mais elementar e 

mais estavel e mais estavel da memoria coletiva"'0. 

Este instrumento que socializa a memoria dos professores abordados, a linguagem, 

o discurso destes revela que lembrancas e esquecimentos caminham lado a lado, e percorrem 

toda a narrativa elaborada por estes sujeitos. 

Ao nos debrucarmos sobre os discursos dos professores grevistas do Colegio 

Comercial, a primeira constatacao a ser destacada e a incerteza acerca de pontos primordiais 

do evento paredista. foco da nossa investigacao, tais como: o marco inicial da greve. o dia de 

seu inicio. o tempo de duracao da paralisacao. a formacao do comando de greve que dirigiu as 

atividades de mobilizacao dos professores. 

No tocante a duracao da greve. o professor Crispim ao responder sobre o periodo de 

duracao do movimento, afirmou: "Nao sei precisar de quantos dias ou meses durou, nao. Nao 

sei dizer. Faz muito tempo. Nao da pra lembrar. nao". 

BOSI. Eclea.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Memoria e Sociedade:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lembrancas de velhos. 14a ed. Sao Paulo, Companhia 

das Letras, 2007, p. 56. 
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De acordo com esta afirmativa. a greve poderia ate ter durado meses. Mas. o que e 

ressaltado pelo entrevistado. e a falta de lembranca sobre esta questao. 

Por sua vez. a professora Aparecida. respondendo sobre quanto tempo tinha durado a 

greve. diz: "Aproximadamente um mes. Nao sei exato quantos dias. mas foi aproximadamente 

um mes. que pode ter sido mais de um mes um pouquinho. ou menos de um mes um 

pouquinho. Nao lembro quantos dias exatos." 

Ja o professor Anchieta. falando acerca do periodo de duracao do movimento grevista. 

e taxativo ao informar: "Nao, nao lembro bem. Mas eu acho que nos tivemos ai cerca de 

quinze dias de greve. (...) eu lembro que foi mais ou menos duas semanas de mobilizacao. 

Acho que nao chegou a ser mais do que isso, nao." 

Nao conseguimos precisar com exatidao quanto tempo durou a greve dos professores 

do Colegio Comercial. Mas. chama a atencao o desencontro sobre esse aspecto daquele 

movimento. expresso pelos seus participantes. Contudo, podemos confiar na informacao de 

uma das principals liderancas grevista. dando conta de que a mobilizacao teria durado cerca 

de quinze dias. 

Se o tempo de duracao da greve nao pode ser precisado com exatidao. tambem o dia 

de seu inicio nao pode ser estabelecido com igual presteza. Ja com relacao a como se iniciou a 

organizacao dos professores para a deflagracao do movimento paredista, o professor Crispim 

ao ser indagado como o movimento nasceu, assim afirmou: 

Olha. eu. eu tenho impressao que na epoca a gente cogitou com Anchieta, eu 

lembro-me que Anchieta tambem trabalhava no colegio. ensinava la. parece-me que 

mecanografia. se nao me engano, entendeu? Ai a gente comecou a se reunir e 

comecou a se formar outras pessoas de fora, partidarias, aquela coisa toda. O PT 

apareceu para nos apoiar na epoca. (...) Mas eu creio que teve esse sistema. Eu acho 

que por si so. a articula^ao pode ter nascido dentro do colegio. entendeu? A 

articula^ao nasceu dentro do colegio, o anseio. o desejo. a vontade. Mas houve uma 

forca externa que impulsionou os professores a praticarem o ato de greve. entendeu? 

Alguma forca externa deu um subsidio, uma base, deu um apoio logistico pra que os 

professores se articulassem e fizessem a greve. Eu nao creio que por si s6, na epoca 

tinham essa capacidade de deflagrar a greve. 

Esse discurso do professor Crispim revela toda a cadeia de elementos presentes na 

conjuntura historica da epoca. que contribuiram para a deflagracao do movimento paredista. E 

verdade. uma forca impulsionou os servidores do colegio comercial a lutarem pelos seus 
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direitos. Uma forsa que veio da experiencia vivida pelos diversos movimentos grevistas do 

inicio dos anos oitenta do seculo passado, uma forca que veio dos professores e dos 

estudantes da universidade, do V Campus da UFPB. Uma forca que veio dos professores do 

estado da Paraiba que ja tinham exercitado o seu direito de greve31. 

Sobre os primeiros passos da mobilizacao, o professor Anchieta nos da a seguinte 

informa9ao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A gente comecou a se reunir e discutir saidas para essa situacao e o pais vivia ja 

uma onda de greves, a gente viu que era necessario essa mobilizacao, que era 

preciso se mobilizar, se organizar pra reivindicar os nossos direitos e ai a gente 

comecou a se reunir, esse grupo, e comecou tambem a discutir com o conjunto dos 

professores, comecamos a discutir tambem em sala de aulas, nas salas de aulas 

tentando buscar apoio do alunado, a gente conseguiu isso, os alunos ficaram ao 

nosso lado, ficaram a nosso favor (...). 

Sobre a propria organizacao da mobilizacao, quern fazia parte do comando de greve, 

por exemplo, os entrevistados revelam um certo desencontro e uma especie de esquecimento a 

respeito dos nomes das pessoas que eram responsaveis pela dire9ao da greve em estudo. O 

professor Crispim, uma das lideran9as do movimento, ao responder a pergunta sobre quern 

fazia parte do comando de greve, comenta sobre a participa9ao de varias pessoas em reunioes 

do comando, mas que nao eram professores do Colegio Comercial. Assim ele responde a 

indaga9ao sobre o comando grevista: 

Eu lembro-me bem que apareceu na epoca, inclusive eu lembro de uma reuniao que 

houve na casa onde eu morei, que era a casa de Ze Gorete, se nao me engano. Na 

epoca tinha Ze Gorete, nos apoiando, tinha Ze Maria, tinha Joaquim Alencar, 

Anchieta tambem tava, Anchieta, Acho que Voce Tambem. Tinha mais pessoas, 

inclusive, se eu nao me engano, a esposa de Chico Araujo, se eu nao me engano. 

Nao tou bem lembrado. Tinha duas ou tres mulheres pelo meio. Nao Lembro quais. 

Mas houve uma reuniao a noite na casa de Ze Gorete, por tras da catedral, pra 

decidir um, o movimento grevista. Inclusive, quern tava no comando nessa epoca era 

Joaquim Alencar, que fazia essa mediacao, entre o nosso comando de greve e o 

prefeito na epoca. 

3 1Ver a importante obra de V1E1RA, Agamenon,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CAM1NHOS DA CONSTRV(;AO (Movimento sindical e 

organizagao dos trabalhadores na Paraiba). Joao Pessoa-PB, Colina da Primavera Editora, 1986, acerca das 

primeiras greves dos professores do Estado da Paraiba no final da decada de setenta e nos anos oitenta do seculo 

passado e sobre a organizacao dos demais segmentos dos trabalhadores da Paraiba. Queremos registrar que nessa 

obra, ao autor escreveu um capitulo sobre as greves de professores municipals no Estado da Paraiba, que 

ocorreram naquele periodo. No entanto, o autor em questao nao registrou na citada obra, qualquer referencia a 

greve dos professores do municipio de Cajazeiras realizada em 1984. 

UW{\/£RsiU/-.bbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERA' 
DECAM PJNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A fala do professor Crispim revela a existencia do comando, e expoe umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modus 

operandi deste comando, com reunioes em casa de apoiadores do movimento e participacao 

de pessoas que nao eram efetivamente professores municipais. Ao ser indagado mais uma vez 

sobre os nomes dos professores do colegio que participavam do comando, este assim 

respondeu: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dos professores de la eu acho que, dizer mesmo, eu lembro bem que o Anchieta era 

uma pessoa muito engajada. Eu acho que ele era um dos enfrentantes, se nao o 

principal. Nao tenho outra pessoa para dizer assim que era esse. Mas eu aponto 

Anchieta como principal, o articulador dessa greve na epoca, a nivel de professor. 

A professora Aparecida Azevedo, por sua vez, respondendo a pergunta sobre quern 

fazia parte do comando de greve, tece o seguinte comentario: 

Nao tinha assim um comando, dizer assim fulano e comando de greve. Nao. Foi 

encabecada a greve com a insatisfa^ao dos professores e estava a frente, sempre nas 

negociacSes o professor Risomar, Fred, Francisco das Neves, ja estava nesse 

momento, ja era professor do municipio, parece, era nao? Eu sei bem que Fred, 

Risomar, Josue, Consueira, Anchieta, que e jomalista. Era a insatisfacao dos 

professores e estava com eles e a gente ficava no apoio, engrossando o movimento. 

Dos professores citados pela entrevistada, dois efetivamente nao fizeram parte daquela 

greve, posto que nao ensinavam ainda no Colegio Comercial em 1984. Trata-se do professor 

Francisco das Neves e do Professor Fred (Frederico Engels Coelho) que foram procurados 

para se reportarem sobre o assunto e afirmaram nao terem participado daquele movimento 

paredista. 

Ate certo ponto e compreensivel azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c o l o c a 9 a o de nomes de pessoas que nao fizeram a 

greve do Colegio Comercial em 1984, posto que em ano posterior a 1984, os professores 

daquele estabelecimento de ensino chegaram a realizar outra greve com novas pessoas 

participando da mobilizacao. 

Vale lembrar, neste momento que apontamos desencontros entre as i n f o r m a 9 6 e s 

prestadas pelos entrevistados, a observacao feita por Thompson indicando que e preciso "(•••) 

reconhecer as falhas de memoria entre eventos semelhantes em momentos diversos - como as 

duas e l e i 9 o e s gerais de 1910, ou as greves de 1922 e 1926"32. 

THOMPSON, Op. cit., p. 255. Os dois eventos citados pelo autor dizem respeito a historia da Inglaterra. 
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Por outro lado, nao recordar com precisao dos nomes das pessoas que comandaram a 

greve denota uma contradicao com a conviccao de que aquela mobilizacao constituiu um 

importante momento historico para os atores daquele evento, expressa nos discursos de todos 

os entrevistados. 

Acerca da contribuicao de outros segmentos da sociedade cajazeirense para o 

desenvolvimento do movimento grevista e o posicionamento destes setores face a greve em 

estudo, lembramos que na epoca foi criada uma rede de apoio aos grevistas do Colegio 

Comercial composta por professores e alunos do Campus V da UFPB, alem de professores da 

rede estadual de ensino. O grupo de pessoas que fazia parte dessa rede de apoio aos grevistas 

passou a se reunir nas residencias de alguns professores da UFPB para avaliarem, juntamente 

com o comando daquela greve, os desdobramentos dos acontecimentos referentes a 

mobilizacao. 

A existencia dessa rede de apoio esta expressa no discurso dos grevistas acerca do 

posicionamento de outros setores da sociedade cajazeirense em relacao a mobilizacao dos 

professores do Colegio Comercial. Com relacao a esta rede de apoio podemos fazer apelo a 

um documento historico bastante importante daquela greve, uma fotografia feita no dia 22 de 

agosto de 1984 (apresentada a pagina 33), registrando a manifestacao realizada pelos 

professores, naquela data, que culminou com um ato publico utilizando o palanque oficial 

erguido para acolher as autoridades presentes ao desfile civico daquele dia. Terminado o 

desfile civico oficial, os professores fizeram a sua caminhada pela avenida Padre Rolim, e 

suas liderancas e entidades de apoio subiram no palanque para discursarem, expondo as 

reivindicacoes dos profissionais em greve e exigindo respostas as autoridades competentes. 

Na foto abaixo exposta, podemos ver o Professor da UFPB Edilson Amorim, que 

naquela epoca era o presidente da ASPEC, discursando em solidariedade aos professores 

municipals em greve. Do lado direito do professor Edilson Amorim vemos o Professor 

Anchieta de camisa azul. Tambem identiflcamos na foto a professora da UFPB Marilene 

Vigolvino, no canto esquerdo do palanque, de blusa rosa e com papeis em suas maos. 

Embaixo do palanque, no lado esquerdo, podemos notar a atriz cajazeirense Marcelia Cartaxo, 

de perfil, e a professora Sheva Maia que naquele periodo era do quadro docente da UFPB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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uutras oessoas esiao no naianaue oonanao iaixas e canazes com aizeres reierentes as 

reivindicacoes dos nrofessores srevistas. No canto direito vemos o carro de som contratado 

pelos professores. Na verdade, o proprietary daquele caro de som foi o unico da cidade que 

aceitou locar o seu equipamento para os professores realizarem a manifesta9ao programada 

para o dia da cidade. 

Em rela9ao ao apoio de setores da sociedade cajazeirense ao movimento grevista dos 

professores municipals, o professor Anchieta tern uma visao clara acerca dessa questao ao 

dizer: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) a gente na epoca nao tinha sindicato, n3o era sindicalizado, a gente teve um 

apoio muito importante da ASPEC, Associacao dos Professores de Cajazeiras, que 

englobava os professores da Universidade Federal, do estado e do municipio, apesar 

da entidade ser composta, a sua diretoria, apenas por professores da Universidade, 

mas foi muito importante, deu um apoio muito importante a gente, e a gente com 

esse apoio conseguiu sensibilizar toda a categoria e iniciar esse movimento. 

O professor Anchieta tambem recorda da participa9ao dos professores da rede estadual 

no apoio a mobiliza9ao dos educadores em greve. Assim ele se referiu a contribui9ao dos 

professores estaduais: "(••• )tinhamos tambem a AMPEP, a Associa9ao do Magisterio do 

Estado da Paraiba que congregava os professores da rede estadual, foi uma entidade que 

tambem participou, nos ajudou muito na epoca". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Por fim, o professor Anchieta fala da sua participacao no movimento estudanlil que 

teria servido como elemento de ligacao para envoiver os seguimentos da universidade no 

grupo de apoio a greve do magisterio da Escola Municipal Constantino Vieira. Desta forma 

ele afirma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Eu fazia parte da diretoria do Diret6rio Academico, depois fui presidente, isso 

tambem contribuiu pra gente envolver a universidade, a ASPEC, os professores, 

alguns alunos tambem participaram juntamente com a gente desse movimento, que a 

gente tinha pouca experiencia. 

A professora Consueira, por sua vez, ao falar sobre as suas lembrancas iniciais da 

greve, esboca o sentido da contribuicao dos fatores externos que impulsionaram os 

educadores do Colegio Comercial a paralisar suas atividades. Declara a professora: 

Assim, que embora a gente nao tivesse muita experiencia em greve, mas, no tempo 

era o que mais se visava. Buscar os direitos, recorrer a melhores salarios, lutar por 

um salario mais digno. A gente nao tinha a coragem, mas olhavamos para os 

movimentos de outras entidades e eles nos fortaleciam tambem. 

O exemplo de greves dos varios segmentos que lutavam por melhorias salariais 

estimularam os professores municipals a tomarem o caminho da organizacao e da luta pelos 

seus direitos. Esse estimulo esta bastante evidenciado na fala da professora Consueira. 

Ja a professora Aparecida, comentando a contribuicao de outros seguimentos da 

sociedade cajazeirense a mobilizacao dos educadores do Colegio Comercial, diz textualmente: 

Eu lembro bem que foi solicitado o apoio de outros setores, inclusive a UFCG, que 

na epoca era UFPB, ne? Os professores davam o maior apoio a gente, como 

Marilene, Osmar, Apolinario, parece que jazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Z€ Maria, tambem, dava assim um 

suporte de conquista, sei la, um apoio moral e tudo. E tambem a gente foi buscar o 

apoio das autoridades religiosas, foi buscado o apoio da sociedade, inclusive os pais 

entenderam, os pais dos alunos entenderam o movimento e nao mandaram os filhos 

pra escola. Porque o nosso movimento, na epoca, foi assim, a sociedade recebeu, foi 

o primeiro, entao foi uma coisa que deixou quase que todo mundo assim admirado, 

como era que ia desencadear. 

Outros aspectos importantes da mobilizacao que ora estudamos parecem 

ameacados de serem degredados, sendo arquivado no piano do esquecimento. A mais 

importante manifestacao publica dos grevistas, aquela que ganhou maior repercussao, 

chegando a deixar dois importantes documentos historicos acerca daquele evento (uma foto 

da manifestacao realizada pelos professores apos o desfile civico do dia 22 de agosto de 
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A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1984, Apresentada a pagina 33, e um panfleto escrito pelos grevistas e distribuido para a 

popula9ao naquela mesma data, a seguir reproduzido) nao e recordada em detalhes pelos 

protagonistas do referido acontecimento. 

Vejamos abaixo a reprodu9ao da copia do panfleto distribuido pelos professores: 

f t\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C O M U N I D A D E C A J A Z E I R E N S E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No o ic n o c i cn t o , n j c , ) r o f t s o ?r o s e ru n e i s r.o r i o s do Co l e -

g i o Mu n i c i p a l fcionSenhor Co n s t a n t i n o V i o i r ; , de B e j c z o i r o c , q u c r e - ' 

o o s chetnor c -- i o n ^ao co raunidc.dc p a ra on p r ' !c:r,r. d c a o i o r j j r e v i 

- a 'o c v c r . r / . ' c i m o r i i c i n o c o i t c v o l . 

G e n c i n a e n n o o o a Eo t c b c l o c i ra o n t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj , o c j c era o s t i . 'o  . c * 

c o l ami . .o de , c o vrd o ooo p o u co a P C C U P C O O ' c o t i n ; . ' ; c ;>u ls ? r e f c i t u r s ' 

-Jo Ca j o z o i r c o p a r a a s u a a o o u t e n c a o , o  qu e t&rr Le i x c d o o d u o c r o ' 

de p r o f e s s o r e s c f u n c i o n a r i o o n u aa a i t u o c a o 'Jc '. 'c co o p cr 

/ . t u c l a c n t o , re co be m o 3 s a Ja r i o s do ro ac^ ou oo j a , n ao 

^an ham o s ua c u c r t o do s o l a r i a p f n i n o , a que c o n e i do ram o s um d o s - ' 

r o o p c i t o G O 't ra b a l h o h u n an o . 

Ale ai do mo i s , 2 fo rn iagao dc uci p ro v i c s i o rsal tar. t o c n i c o 
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Para comprovarmos a afirma9ao acima exposta, podemos fazer apelo a resposta dada 

pela professora Aparecida Azevedo ao ser indagada se lembrava que no dia da cidade. dia 

vinte e dois de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro. ocorreu uma mobiliza9ao por 

parte dos professores. A forma laconica expressada pela entrevistada demonstra que o 

esquecimento ronda a memoria dos participates da importante greve dos professores de 

Cajazeiras. Se nao, vejamos as palavras da professora: "Eu nao tenho lembrava disso! Nao 

http://cojcztictr.se


36 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tenho lembranca. Nao tenho lembranca tambem se a escola desfilou. nao tenho lembrava do 

que houve no dia vinte e dois de agosto de oitenta e quatro. Nao vou botar A nem B, porque 

eu nao tenho lembranca". 

Acerca da produ9ao e distribui9ao de um panfleto por parte dos grevistas, a existencia 

do mesmo era praticamente desconhecida dos entrevistados ate terem em suas maos a copia 

do panfleto na hora da entrevista. Surpresa e ate um certo encantamento com o importante 

documento historico que lhes foi apresentado. e o que se percebe nas palavras dos 

entrevistados. 

Vejamos na propria voz dos sujeitos em estudo a surpresa face ao panfleto esquecido. 

O professor Anchieta ao ser questionado se lembrava da confec9ao do documento dos 

grevistas, aonde ele teria sido rodado. assim falou: 

Nao. lembro nao. Lembro que no Comercial nao foi nao. porque a gente nao tinha 

mimeografo la. ne? Um a coisa ainda manual, feita de forma amadora. Mas. muito 

historico. Voce ter essa copia aqui. eu acho muito interessante essa copia e esse 

panfleto esclarecia muito a greve. Foi distribuido. foi uma especie de carta aberta a 

comunidade de Cajazeiras, explicando as razoes da greve. o motivo da nossa 

paralisacao, da nossa mobilizacao. E eu acho que esse panfleto chegou a uma boa 

parte, a uma boa parcela da comunidade cajazeirense. Foi uma forma da gente 

explicar os reais motivos da greve. 

Ja o professor Crispim. ao ser indagado se lembrava de algum documento escrito para 

a comunidade falando da greve, demonstra desconhecer tal fato. A respeito dessa questao o 

professor afirmou: "Nao. Eu lembro que, se eu nao me engano. a gente fez algumas 

entrevistas de radios, aquela coisa toda, acho que ate faixa foi feita, da greve. Nao sei se 

panfletagem. Mas um documento escrito, nao lembro. na epoca". 

Tambem a professora Consueira demonstrou desconhecer completamente a confec9ao 

do panfleto. Ao ser questionada sobre o documento dos professores grevistas, distribuido no 

dia 22 de agosto de 1984, durante a realiza9ao do desfile civico comemorando o dia da 

cidade, assim respondeu: "Nao, eu nao me lembro. Eu so me lembro que houve assim, de nao 

deixar que a gente passasse tambem la onde estava o palanque. Houve muita proibi9ao, assim, 

que a gente nao tivesse la no meio nesse momento". 

UNlVERsiL>**bt--zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DE C AM PI N A GRAN D ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t  N T R O D€  F OR MA C A O DE P ROF E S S -

RI BUOT E CAS F T ORj Al  



37 

No que diz respeito sobre as lembrancas acerca de medidas repressivas adotadas 

contra a mobilizacao dos professores, os discursos analisados revelam as praticas repressivas 

utilizadas pelo poder municipal. Contudo, a lembranca sobre a repressao e manifestada de 

forma diferenciada pelos sujeitos indagados, denotando uma certa discrepancia das 

informacoes prestadas pelos entrevistados. 

O professor Anchieta, comentando sobre a repressao que se abateu sobre os 

professores grevistas, assim se pronunciou: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...)Nao da pra lembrar muito, mas eu acho que durante alguns atos publicos que nos 

realizamos houve ameacas ai de algumas pessoas, de agressoes, de violencia, casos 

isolados, n6? (...)01ha eu lembro bem que uma professora foi demitida, a professora 

Consueira. Nao lembro mais de algumas perseguicdes. Deve ter havido algumas 

perseguicdes dentro do colegio. Faz muito tempo, e dificil voce lembrar todos esses 

detalhes, mas o que marcou mesmo foi a saida da professora Consueira. 

O professor Anchieta, em sua fala, recorda as ameacas de agressoes contra os 

grevistas, quando diz, "durante alguns atos publicos que nos realizamos houve ameacas ai de 

algumas pessoas, de agressoes, de violencia, casos isolados, ne?" No entanto, parece 

minimizar este aspecto da violencia exercida contra a categoria mobilizada, ao declarar que 

trataram-se de casos isolados. 

O que justificaria esse discurso do professor Anchieta? Na realidade, nao poderiamos 

deixar de remarcar que, o outrora professor grevista exerce, desde Janeiro de 2009, o cargo de 

secretario municipal na administracao de Cajazeiras, e que inclusive o atual prefeito desta 

cidade, foi eleito com apoio expresso do ex-prefeito Epitacio Leite, que ocupava o cargo do 

Executivo municipal no ano de 1984, periodo da greve enfocada pela nossa pesquisa. 

E provavel que a funcao ora exercida pelo entrevistado tenha pesado sobre as 

declaracoes prestadas. 

Ao ser indagado sobre a repressao contra a mobilizacao, o professor Crispim afirmou: 

(...)Eu so lembro uma noite, Id no Colegio Comercial, eles vieram mesmo pra botar 

pra rachar na gente. (...)Inclusive tinha gente ate armado. Me disseram que tinha 

gente at£ armado. E isso eu nunca esqueci. Entendeu? Ate com arma.(...) Eu sei que 

houve uma repercussao muito grande na cidade, entendeu, da repressao que os 

professores tiveram na epoca. Repercutiu na midia, na sociedade, entendeu. Foi ate 

repudiada. Eu lembro-me na epoca, comentou-se muito da forca que tava sendo 

empregada contra os professores.(...) -N3o lembro se alguem foi demitido na epoca, 
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nao lembro. nao tenho lembranca. Se alguma pessoa foi demitida nao lembro. Faz 

muito tempo. Oitenta e quatro, faz vinte e seis anos. E muito tempo. 

Na fala do professor Crispim, vemos que o fato de ter sido usada uma "tropa de 

choque" para ameacar os professores e bem destacada. Esse professor, inclusive, comenta a 

repercussao que esse acontecimento teve. Por outro lado ele nao lembra se algum professor 

chegou a ser demitido em virtude da participacao na greve. Entretanto. a lembranca da 

violencia praticada contra os educadores esta nitidamente presente na sua memoria. como 

algo que nao pode ser facilmente esquecido. 

Aquela que foi a escolhida para receber a maior punicao por parte da administracao, a 

professora Consueira, faz a seguinte declaracao com respeito a violencia e repressao adotadas 

contra os professores: 

Nao. eu nao me recordo. Mas eu me recordo que no momento em que a gente queria 

passar no desfile com as faixas. tinha pessoas. que eu nao sei quern, que nos 

empurrava pra que a gente nao passasse. Mas se houve um momento la dentro do 

colegio as escondidas, isso ai eu nao sei. Nao lembro nada disso (...). O que eu me 

lembro e que nao houve assim... Eu so sei que eu fui demitida. (...)No momento eu 

nao estou me lembrando. Mas (...) eu recebi minha carta de demissao. 

O discurso da professora acerca da repressao. evidentemente realca o que aconteceu 

com ela. que foi posta para fora do quadro de docentes. recebendo a punicao de nao poder 

mais contar com o salario da funcao que exercia. As suas lembrancas sobre a violencia contra 

os professores nao sao precisas. apesar de recordar que %. . ) no momento em que a gente 

queria passar no desfile com as faixas, tinha pessoas, que eu nao sei quern, que nos empurrava 

pra que a gente nao passasse". 

Ja na primeira resposta da entrevista concedida. quando indagada sobre que 

lembrancas ela tinha do movimento grevista de 1984, a professora Consueira se refere a 

punicao que foi dirigida a mesma. ao declarar: 

(...) na epoca. eu gostava muito de greve. Ate que ajudei na utilizacao de carro de 

som. A gente se utilizou de tudo, de todos os meios pra divulgar a greve. E fui uma 

das pessoas assim que estive junto com o comando de greve, e ate que veio a 

repressao, veio a demissao. Hoje eu nao...assim. Ja passou, n£? Ate perdoei, n6? 

Nao adianta mais ficar remoendo, mas a verdade e essa: fui demitida, fiquei 

desempregada muito tempo, desempregada! N2o to colocando aqui nenhuma 

lamentacao. apenas dizendo a verdade, confirmando o que e verdade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEOERA
1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ao observarmos a fala da professora, vemos que ela comeca falando da sua 

participacao em atividades da greve, nos meios usados para divulgacao do movimento, na sua 

participacao junto ao comando de greve, tudo relatado num torn positivo, que entao e 

substituido imediatamente por um enfoque negativo, realcando o carater da dura repressao 

que se abateu sobre a mesma. 

Ainda que a professora acima citada diga textualmente que perdoou, que "nao adianta 

mais ficar remoendo", podemos perceber que suas palavras seguintes revelam um forte 

ressentimento. Senao, vejamos as suas palavras: "mas a verdade e essa: fui demitida, fiquei 

desempregada muito tempo, desempregada! Nao to colocando aqui nenhuma lamenta9ao, 

apenas dizendo a verdade, confirmando o que e verdade". 

A dificuldade da professora Consueira em suas recorda9oes acerca da violencia e 

repressao adotadas contra os grevistas pode ser compreendida como uma forma de afastar da 

sua memoria os dificeis momentos vividos por ela durante a experiencia daquele movimento 

grevista, cujas conseqiiencias para a sua vida foram efetivamente crueis. 

Por seu turno, a professora Aparecida faz a seguinte afirma9ao sobre as 

medidas repressivas contra os professores: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) chegou uma turma, uns homens, que eu nao sei nem quern sao, chegou e ficou 

fazendo pressao sobre o quadro de professores, sobre os professores que 

normalmente se encontravam na escola, onde teve deles que chegou ate a sacar a 

arma. Mas, n§o houve, e, como os professores tern o gabarito da con versa, do 

dialogo, nao houve coisas piores. Mas chegaram a sacar armas, a intimidar, ne. 

Houve a agres... houve repressao nesse sentido. Depois houve solicitacdes de que o 

colega A, o colega B, tinha que ser demitido, e houve algumas demissdes na epoca. 

A professora em sua fala revela a pressao da "tropa de choque" sobre os professores, e 

tambem informa sobre a ado9ao de demissoes como puni9ao a categoria que ousara se rebelar 

e deflagrar uma greve, apesar de nao mencionar os nomes daqueles que foram demitidos. 

Com rela9ao ao episodio da "tropa de choque" quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a mea 9 0 U os grevistas, inclusive 

com armas, neste caso tambem os pontos de esquecimento aparecem nos discursos dos 

entrevistados. A professora Aparecida lembra do acontecido, mas nao sabe quern eram estes 

homens que mostraram armas aos professores em sinal de intimida9ao. 
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A professora Consueira nao recorda do episodio da "tropa de choque", mas recorda 

que no dia do desfile civico tinha pessoas empurrando os professores para impedi-los de 

passar no desfile. Entretanto, ela nao sabe quern eram estas pessoas. Sobre esta questao a 

professora declara: "no momento em que a gente queria passar no desfile com as faixas, tinha 

pessoas, que eu nao sei quern, que nos empurrava pra que a gente nao passasse". 

Por sua vez, o professor Crispim ao ser questionado se lembrava quem eram as 

pessoas que faziam parte da "tropa de choque", declara: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lembrar assim o nome de todos nao. Mas eu nao sei se Euzebio era da prefeitura. 

Que eu lembro bem, a figura que eu lembro bem era Euz6bio, a unica figura que eu 

lembro bem, nessa epoca, era Euzebio. As outras eu n3o tenho muita recordacSo 

nao. A pessoa que marcou mesmo foi ele, porque ele sempre tava na frente, e ele 

sempre demonstrou assim uma certa atitude agressiva, ne. Mas nao lembro do 

restante, nao. Eu lembro muito bem dele. Dos outros eu nao lembro. Nao tenho ideia 

de quantos eram, essa equipe. Se eu nao me engano, na epoca Eudomar fazia parte. 

Mas ele nao, nao, era como um mediador, quer vir a memoria, sabe. Nao sei se e 

verdade. Se ele fazia parte dessa equipe. Era ele Euz6bio, nao sei se tinha alguma 

uma outra pessoa muito influente. Nao tenho recordac^o n§o. 

O professor Crispim lembra dois nomes que teriam feito parte da "tropa de choque" 

que chegou a ameacar os grevistas. Quanto as outras pessoas que faziam parte da equipe de 

choque da prefeitura, ele diz nao ter recordacao, nem lembrar. 

Finalmente, um aspecto a ser destacado nas diversas declaracoes dos entrevistados, diz 

respeito a consciencia que estes tern, e fazem questao de realcar, face ao papel historico que 

desempenharam ao participar ativamente da greve de 1984. 

O professor Anchieta ao comentar a importancia daquele acontecimento historico 

assim se reporta a greve do Colegio Comercial: "Um movimento importante que marcou a 

historia do colegio e marcou tambem a vida dos servidores municipals de Cajazeiras, 

particularmente os servidores da rede de educacao do municipio". 

O professor Crispim, por seu turno, na parte inicial de sua falacao emite o seu parecer 

sobre a contribuicao historica da mobilizacao dos educadores do Colegio Comercial: 

O que marcou na realidade foi uma nova consciencia coletiva dos professores na 

epoca, de reivindicar os direitos de aumento, que era justo, que sempre, ate hoje em 
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dia o professor e marginalizado, pelo seu salario. Na epoca, epoca esse efeito foi 

sentido, e houve aquela consciencia coletiva de fazer uma greve em prol de um 

reajuste para os professores. 

O professor Crispim chega a fazer uma avaliacao da greve, do posicionamento de seus 

participantes e do papel historico desempenhado por aqueles professores. Neste sentido ele 

afirma: 

Eu acho assim, que a greve ela teve seus pontos positivos, que foi um avanco 

cultural. Todo movimento grevista ele tern um cunho politico e e a formacao de 

consciencia, uma nova consciencia se forma a cada movimento grevista e novas 

experiencias se sucedem, ha um novo aprendizado e tudo que propusemos naquela 

dpoca foi fruto de um embate politico. Entao cada um teve a consciencia de se 

posicionar no seu devido lugar, de fazer o seu papel. Cada um desempenhou o seu 

papel de acordo com o seu interesse. 

Ja a professora Consueira, esbocando uma avaliacao de como as pessoas agiam 

naquela conjuntura historica, assim fala: 

Ah, nesse tempo, greve era uma coisa absurda, ne?. As pessoas... nao era todo 

mundo que tinha coragem de enfrentar um movimento grevista. A maior parte e, nao 

queria, queria estar distante de tudo isso. Mas como, a gente sabia que trabalhava 

honestamente e nao foi com intencao de prejudicar ninguem. Mas a intencao era 

realmente de ter melhores salarios. Nao era brigar por brigar. Mas que fossemos 

reconhecidos com melhores salarios. 

Esta, portanto, presente no discurso da professora acima transcrito, a disposicao de 

brigar pelos direitos, e isso num momento que apontava para a falta de coragem de "(...) 

enfrentar um movimento grevista", por parte de uma boa parte das pessoas, naquela 

conjuntura historica. 

A consciencia de terem cumprido um papel historico ao realizarem uma greve num 

periodo de transicao e de abeTtura, mas aonde nao reinava ainda a plenitude da democracia no 

Brasil, faz com que os entrevistados demonstrem o orgulho do papel cumprido. 
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CONCLUSAO 

Tivemos a intencao de escrever, de um determinado ponto de vista, a historia de um 

evento, elaborando uma narrativa historica a partir dos discursos dos sujeitos que participaram 

desse acontecimento, que se insere na historia politica da cidade de Cajazeiras. Trata-se da 

primeira greve dos servidores municipais desta localidade. 

E a teia da conjuntura politica, social, economica e cultural de Cajazeiras, a epoca do 

evento em questao. que procuramos examinar, acompanhada e descortinada pela busca da 

compreensao historica daquela greve. 

O fio condutor da nossa pesquisa foi o testemunho oral dos professores participantes 

do movimento grevista objeto de nosso estudo. Assim, com a metodologia da historia oral 

escrevemos um trabalho que pretende registrar nos anais da academia a memoria dos sujeitos 

que enfrentaram e desafiaram o poder local, na cidade de Cajazeiras, no ano de 1984. 

As ideias politicas presentes na sociedade cajazeirense, assim como o envolvimento de 

partidos politicos e associacoes profissionais no movimento paredista municipal estao 

presentes em varios momentos de nossas reflexoes, assim como no discurso dos grevistas 

entrevistados. 

Diante da afirmacao acima exposta, podemos elencar diversas indagacoes que estao no 

corpo deste trabalho. Entre tais indagacoes, destacamos: como os professores foram 

influenciados pela conjuntura politica do periodo para deflagracao do movimento grevista? 

Como as experiencias de outros movimentos grevistas foram aproveitadas pelos professores 

da Escola Municipal em greve? Qual a contribuicao de professores do Estado e da 

Universidade no desenrolar dos acontecimentos da greve em questao? Estas questoes foram 

abordadas no discorrer desta dissertacao. 

Estas e outras questoes acerca do evento historico que analisamos, poderao ser 

colocadas em outras pesquisas sobre o mesmo tema. Temos a pretensao de aprofundar a 

pesquisa acerca da primeira greve dos professores municipais num estudo em nivel de 

mestrado, em busca de objetivos que nao foram procurados no escopo deste trabalho, dada a 
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especificidade e limites que caracterizam um trabalho monografico em nivel de 

especializacao. 

Nesta perspectiva, temos claro que outras contribui9oes de diferentes historiadores 

serao importantes para a constni9ao de novos trabalhos que pretendemos realizar. Esta 

perspectiva se alimenta do fato de que no transcorrer das aulas das disciplinas Pesquisa 

Historica e Teoria da Historia do Curso de especializa9ao que ora estamos concluindo, 

tomamos contato com diversos autores e obras que certamente nos auxiliarao numa pesquisa 

posterior, explorando outros sujeitos e nuances constituintes do acontecimento aqui 

pesquisado. Dentre esses autores podemos citar Braudel, Duby, Foucault, Ginzburg, Keith 

Jenkins, Michel de Certeau, Marc Bloch, Remo Bodei, entre outros. Temos a clareza de que 

varias das ideias desses autores nos acompanharao no desenvolvimento da pesquisa que 

pretendemos dar continuidade. 

Concluimos que o presente trabalho cumpre um importante papel de preserva9ao da 

memoria historica dos professores da cidade de Cajazeiras, impedindo que este movimento 

memoravel e corajoso desta categoria sofra a a9§o do esquecimento. 
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VIEIRA, Agamenon, CAMINHOS DA CONSTRU£AO (Movimento sindical e 
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A N E X O S 
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Anexo A 

T E R M O DE CONSENTIMENTO L I V R E E E S C L A R E C I D O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Declara para os devidos fins de direito que participei de forma livre e 

esclarecida de entre vista realizada pelo especializando Eugenio Rolim 

_Rodovaiho de Alencar, procedimento este relacionado ao trabalho dc 

pesquisa acerca da greve de professores do Colegio Municipal Monsenhor 

Constantino Vieira, evento ocorrido em agosto de 1984. objeto de estudo e 

elabora?ao de monograila para obtcncac do diploma de especialista pela 

Universidade Federal de Campina Grande. Declaro ainda. consentir com a 

publicacao parcial ou integral das informacSes que prestei no ato da 

entrevista concedida ao especializando em questao, assumindo a 

responsabilidade pelas declaracoes emitidas, e permitir que meu nome 

conste de forma explicita, nas transcricoes das minhas declaracoes para o 

corpo do trabalho monografico da supra citada pesquisa. 

Cajazeiras(PB), 04 de julho de 2011. 

WjkJU zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V) JO SE ANCH IETA CEZARD E LIMA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Professor do Colegio Comercial Monsenhor Constantino Vieira a epoca do movimento 

paredista de 1984 e uma das lideranqas daquela mobilizacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNI VERSI DADE F E D E R A » 
DE CAM PI NA GRANDE 

; E N T R 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE F OR MA C A O 0 E PROF ESS*  M 

BI BUOT ECASF T ORI AL 
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Anexo B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T E R M O DE CONSENTIMENTO L I V R E E E S C L A R E C I D O 

Declare para os devidos fins de direito que participei de forma livre e 

esclarecida de entrevista realizada pelo especializando Eugenio Rolim 

Rodovalho de Alencar, procedimento este relacionado ao trabalho de 

pesquisa acerca da greve de professores do Colegio Municipal Monsenhor 

Constantino Vieira, evento ocorrido em agosto de 1984, objeto de estudo e 

elaboraeao de monografia para obtencao do diploma de especialista pela 

Universidade Federal de Campina Grande. Declaro ainda, consentir com a 

publicacao parcial ou integral das informacoes que prestei no ato da 

entrevista concedida ao especial izando em questao, assumindo a 

responsabilidade pelas declaracoes emitidas, e permitir que meu nome 

conste de forma explicila, nas transcricoes das minhas deciaracoes para o 

corpo do trabalho monografico da supra citada pesquisa. 

Cajazeiras(PB), 04 dejulho de 2011. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RAIMUNDO NONATOTDE ALMEID A CRISPIM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Professor do Colegio Comercial Monsenhor Constantino Vieira a epoca do movimento 
paredista de 1984 e uma das liderancas daquela mobilizacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U N I VER6 I I M U E EEDERA! 

DE CAM PI NA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t  N T R O DE F OR MA C A O DE P ROF E S S OR!  

BI BUOT E CA SF T ORI AL 
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T E R M O DE CONSENTIMENTO LTVRE E E S C L A R E C I D O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Declaro para os devidos fins de direito que participei de fonna livre e 

esclarecida de entrevista realizada pelo especializando Eugenio Rolim 

Rodovalho de Alencar. procedimento este relacionado ao trabalho de 

pesquisa acerca da greve de professores do Colegio Municipal Monsenhor 

Constantino Vieira, evento ocorrido em agosto de 1984, objeto de estudo e 

elaboraeao de monografia para obtencao do diploma de especialista pela 

Universidade Federal de Campina Grande. Declaro ainda, consentir com a 

publicacao parcial ou integral das informacoes que prestei no ato da 

entrevista concedida ao especializando em questao, assumindo a 

responsabilidade pelas deciaracoes emitidas, e permitir que meu nome 

conste de forma explicita, nas transcricoes das minhas deciaracoes para o 

corpo do trabalho monografico da supra citada pesquisa. 

Cajazeiras(PB), 04 de julho de 2011. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CO NSUEIRA FERREIRA DA SILVA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Professora do Colegio Comercial Monsenhor Constantino Vieira a epoca do 

movimento paredisla de 1984 e uma das Uderangas daquela mobilizacao. 
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Anexo D zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T E R M O DE CONSENTIMENTO LTVRE E E S C L A R E C I D O 

Declaro para os devidos (ins de direito que parti cipei de forma livre e 

esclarecica de entrevista reaiizada pelo especializando Eugenic Rolim 

Rodovalho de Alencar, procedimento este relacionado ao trabalho de 

pesquisa acerca da greve de professores do Colegio Municipal Monsenhor 

Constantino Vieira, evento ocorrido em agosto de 1984, objeto de estudo e 

elaboraeao de monografia para obtencao do diploma de especialista pela 

Universidade Federal de Campina Grande. Declaro ainda, consentir com a 

publicacao parcial ou integral das informacoes que prestei no ato da 

entrevista concedida ao especializando em questao, assumindo a 

responsabilidade peias declaracoes emitidas, e permitir que meu nome 

conste de forma explicita, nas transcricoes das minhas declaracoes para o 

corpo do trabalho monografico da supra citada pesquisa. 

Cajazeiras! PB), 04 de julho de 2011. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

movimento purcdisla dc 1984 e uma das liderancas daquela mobilizacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tJNJV^KSID/ .DE FEDERA-

DE CAM PI NA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
:  E nmo DE FORMACAO DE PROFESS-  >P E 

Bl BUOT E CA SFTORI AL 
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AnexoE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

COteimibADE CAJAZEli'iEilSE 

ilea moment noc p r o f e s s o r e s & f u n d or.ar i'o's C o l c -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Anexo F zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.673- jb^jz^t-'UtxJstXyco CiAiii U£\<t&? --V^Lut^ 

6Q Ct zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C&ZSU- * 

UNIVERSIDADE:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rED' -K/  

DE CAM PI NAGRANDr"  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- EM T R O DE F OR MA C A O DE P ROF E S S '  H • 1 

B B U OT E C A S E T OWA L 
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• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\/w M<M#>. " 2rt;t- cjituu-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA _ , i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA£ ^ f  fW<*m 

c%"Lue. AYI<;.AYM?-< f/.. 
^ : ' . v - A -  '  

; / / ^ 6 1 Zcf'izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA't4- - 7 

H d & ^ 4 4 ^ t ^ 4t ^ g. ^t^4ifu{^^ 

& u t t J s > ^ c U falsa ri&/uo. <^oco^:\ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNI VfciRi»I L>>-.Ub. FEDEKA^ 

DE CAM PI NA GRAN D f 

: E^ r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^RO DE FORMACAO OF PROFESS .  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3I PU0TECA 5FT0R1A1 
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-•lux- is?, Os> tCu-CiC'-

ptn'ttvM^ 'lisp-- /' T'"~ • 
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DE CAM PI NA GRAND zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- ENT RO DC F OR MA C A O DF P ROF E S V •  
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Anexo G zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ATA DA REUNlffO DE FUNDA CAO DA flSSO-
CIACAC DE PROFESSORES DE CA3AZEIRAS, 
PEALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 1975 
NA SEDE DA ASSOCIACAO ATLfTICA BANCO 
DO BRASIL A RUA OOAC MENDONCA , S / N , 

Aos 15 d i a s do^mes de d e z e m t r o de 
1979 ns > Seds d a ^ A s s o c i a c a o A t l e t i c a Banco dc 
B r a s i l a r u a 3oac Mendonca , S / N , C a j a z e i r a s Pa-
r a i b a , os p r o f e s s o r e s aba i xo a s s i r . a d o s r e u n i -
r am-se com a f i n a l i d a d e p r i n c i p a l de f u n d a r a 
A s s o c i a c a o de Pi o f e s s o r e s de C a j a z e i r a s . Na c -
p o r t u n i d a d e f o i d i s c u t i d o com os p r e s e n t e s a 
n e c e s s i d a d e de c r i a c a o oa r e f e r i d a a s s o c i a c a o , 
usando da p a l a v r a o p r o f e s s o r L u i z F r e d e r i c a 
B a r t o s a da Rocha que e n f a t i z o u s e r Cajazeiras.-; 
uma c i d a d e e m i n e n t e m e n t e e d u c a t i v e e nao se 
j u s t i f i c a v a que a t e o p r e s e n t e momento a c i d a -
de nac c o n t a s s e com uma A s s o c i a c a o que r e p r e -
s e n t a s s e os a n s e i o s dos p r o f e s s o r e s C a j a z e i r e n _ 
s e s . P r c s s e g u i n d o com a sua a r g e m e n t a c a o o p r £ 
f e s s o r . L u i z F r e d e r i c o B a r b o s a da Rocha c o n c l a -
mou os p r e s e n t e s pa ra que se e l e g e s s e uma d i r 6 
t o r i a p r o v i s o r i a que t omasse a f r e n t e a r e s p o n 
s a b i l i d a d e de c o n d u z i r os d e s t i n o s da A s s o c i a -
cao o r a p r o p o s t a . Como p r i m e i r o p a s s o , s u g e r i u -
se um p r o c e s s o de e s c o l h a da d i r e t o r i a p r o v i s o 
r i a , t e n d o em c o n t a que e s t a d i r e t o r i a f o s s e 
c o n s t i t u i d a de r e p r e s e n t a n t e s dos d i v e r s o s e s -
t a b e l e c i m e n t o s de e n s i n o de C a j a z e i r a s e que 
tambem t c d a s as t e n d e n c i e s de pensamentos f o s -
sem a l i r e p r e s e n t a d a s , vezzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que a p r o p o s t a da 
A s s o c i a c a o d e ^ P r c f e s s o r e s de C a j a z e i r a s e r a de 
uma i n s t i t u i c a o e m i n e n t e m e n t e d e m o c r a t i c a . Na 
o p o r t u n i d a d e f o i c o l o c a d o ^ c o m o p r o c e s s o de e s -
c o l h a da d i r e t o r i a p r o v i s o r i a a e l e i g a c p o rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a -

c l a m a c a o . F c i f e i t a a a p r esen tac_a c de cada can 
d i d a t o sendo e l e i t o r jor a c l a m a g a o e por u n a n i -
midade em s e t e e l e i c o e s s u c e s s i v a s os s e g u i n -
t e s p r o f e s s o r e s que c o n s t i t u i r a o a d i r e t o r i a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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;zrt.~,; .- -., 

p r o v i s o r i a a t u a l : P . o f . 3ose M a r i a G u r g e l - Pre 
s i d e n t e i P r o f , j o s e de J e s u s M o r e i r a - V i c e - P r e 
s i d e n t e ; / P r o f a . M a r i a de F a t i m a I ' i e i r a C a r t a x o 
- 5 e c r o ^ a r i a ; P r o f . F r a n c i s c o X a v i e r G u a l o e r t o 
- T e s o u r e i r o ; P r o f . F r a n c i s c o F e r r e i r a de S c u -
sa - C i r e t o r C u l t u r a l ; P r o f . A n t o n i o A d a l g i s o 
Pessoa - D i r e t o r E s p o r t i v e e P r o f . L u i z F r e d e -
r i u o B a r b o s a da Rocha - D i r e t c r S c c i a l . Looo 
apos a r e a l i z a c a c das e l e i c o e s f r - i p r o c e d i d a a 
posse da d i r e i . o r i a e l e i t a f a l a n c c na o p o r t u n i -
dade o P r e s i d e n t s i e c e m - e m p c s s a d o o P r o f , j o s e 
M a r i a G u r g e l .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL seu d i s c u r s o de p c s s e , o P r o f , 
j o s e M a r i a a g r a d e o e u a c c n f i a n c a que o p i o f e s -
s o r a d o C a j a z e i r e n s e d e p c s i t a v a na sua •) oessoa 
no s s n t i o c de c o n d u z i r os d e s t i n e s da A s s o c i a -
cao r e c e r r . - c r i a d a . E n f a t i z o J a i n d a , o r e f s r i d o 
p r o f e s s o r , a i m p o r t a n c i a do momento que e r a 
p r e s e n c i a r n o s p u i s C a j a z e i r a s j a p o d i a c o n t a r 
com uma a s s o c i a c a o que r e a l m e n t e r e p r e s e n t a s s e 
os i n t e r e s s e s do p r o f e s s o r a d o l o c a l . 0 p r c f e s -
s o r Jose M a r i a d e s t a c o u a i n d a no seu d i s c u r s o 
o f a t e de que a ^ A s s o c i a g a o . que o r a i n i c i s s u -
ae a t i v i d a d e s , n a o p o d e r a a l c a n c a r os seus o b j £ 
t i v o s se nao c o r t a r r e a l m e n t e com o empenhc do 
p r o f e s s c r a d o C a j a z e i r e n s e no s e n t i d o de t r a b a -
I n a r e p a r t i c i p a r das a t i v i c a d e s p r o g r a m a d a s . 
Se r e f e r i u a i n d a o c i t a d o p r o f e s s o r que p-cnfia_ 
ua p l e n a m e n t e na d i r e t o r i a e s c c l h i d a e que r e -
a l m e n t e seus componen tes r e p r e s e n t s w a r n o p r o -
f e s s o r a d o de C a j a z e i r a s . Para e n c e r r a r o seu 
d i s c u r s o o P r o f , 3cse M a r i a c o i o o o u a i n d a um 
dos p o n l o s i m p o r t a n t e s da A s s o c i a c a c que s e r i a 
o seu c a r a t e r e m i n e n t e m e n t e d e m o c r a t i c c , onde 
t o d a s as d e c i s o e s que a f e t e m c seu f uncionarnen_ 
t o e desempenho t e r i a de e s t e r de a c o r d o com a 
v o n t a d e da m a i o r i a dos a s s o c i a d o s . Logo apos o 
d i s c u r s o do p r e s i d e n t e a d i r e t o r i a p r o v i s o r i a 
e l e i t a d e c i d i u come p r i m e i r o a t o , ^ a c o n s t i t u i -
cao de uma c o m i s s a c p a r a e l a b o r a e a o dos es ta tu_ 
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t c s da r e f e r i d a a s s o c i a c a o e que e s t e e s t a t u t o 
r e p r e s e n t a s s e as i d e i a s que n o r t e a r a m a f u n d a -
cac da A s s o c i a g a o de P r o f e s s o r e s tie C a j a z e i -
r a s . A r e f e r i d a Comissac f o i c o n s t i t u i t i a dos 
p r o f e s s o r e s : Oose de Cesus M o r e i r a , F r a n c i s c o 
F e r r e i r a de Sousa , 3ose M a r i a G u r g e l e j o s e 
L e i t e da S i l v a . £ nada ma i s t e n d a s i d e f e i t o e 
r e l a t a d o e u , M a r i a de F a t i m a V i e i r a C a r t a x o , 
l a v r e i a p r e s e n t e a t a s e g u i d a das A s s i n a t u r a s 
de t o d o s ^ o s p r o f e s s o r e s a c c r d e s p r e s e n t e s . Ma-
r i a de F a t i m a V i e i r a C a r t a x c - S e c r e t a r i s . Ca-
j a z e i r a s , 15 de 
r i o do Nasc imen ' 

Ma c i e. 

C~ sa r Le 

d e r e m b r o de 1 9 7 9 . Oose A p o i i n a 
a, Eva G o n c a l v e s de O l i v e i r a 

' e r e z i n h a C a r o l i n a de S o u r s , F r a n c i s c a 
. t a o , A n t o n i o A d a l g i s o Pessoa , G e r a l d o 

C a r o l i n e deSouza . A s t r i d e M i l i t a o de A l b u q u e r -
que A l m e i d a , j o s e de j e s u s M o r e i r a , M a r i a do 
S o c o r r o Moura F e r n a n d e s , F r a n c i s c a Z e l i a R ibe j^ 
r o , F r a n c i s c a M o r e i r a de M o u r a , M a r i a M o r e i r a 
de O l i v e i r a , F r a n c i s c a M a r i a de L i m a , F r a n c i s -
ca Ma. de A l b u q u e r q u e e L a c e i d a ^ Oose A u t i i s i c 
D i a s de L i m a , A s s i n a t u r a I n e l e o i v e l , F a t i m a 
M e i r e i e s , M a r i a de F a t i m a de Souza , M a r i a C u n i -
ce de A b r e u , A d i e l Goes de F i g u e i r e d o , Franci_s 
ca Pessoa de F i g u e i r e d o , M a r i a de F a t i m a F r e i -
t a s de O l i v e i r a , M a r i a d o ^ S o c o r r o C a r t a x o Pes -
s o a , M a r i a Z e l i a R o l i m , L u c i a M a r i a Marques 
C a r t a x o , A n t o n i a M c r e i r a de Sousa , A s s i n a t u r a 
I n e l e o i v e l , A s s i n a t u r a I n e i e g i v e l , A s s i n a t u r a 
I n e i e g i v e l , A s s i n a t u r a I n e i e g i v e l , Ana B a t i s -
t a N e t a , F r a n c i s c o X a v i e r G u a l b e r t o ^ M a r i a de 
F a t i m a V i e i r a C a r t a x o , Osmar A p o l i n a r i o do .[\las_ 
c i m e n t o , A s s i n a t u r a I n e i e g i v e l , F r a n c i s c o F e r -
r e i r a de Sousa , L u i z F r e d e r i c o Barbosa da Ro-
c h a , Oose M a r i a G u r g e l , F r a n c i s c o V a l d e b e r t o 
de L i r a , M a r i a C l e o n i c e do N a s c i m e n t o , R i t a 
Soares de A l m e i d a , Hosana M a r i a D i a s deSousa . 
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ATA DE POSSE M DZ22CCEIA DA ,.SSOCI*.c£0 IiE PSOFESSOEES DE CAJAZFJ 

HAS - ASPEC. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j-oe vinte e eeis dias do mes de aargo do ano de rg-P e no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v ec en t o3 e oitenta e quatro, n-naa das eaias do Centro de Pormacao 

de Professores de Cajazeiras pare, a solenidade, digo, f o i r e a l ! a a 

da Assembleia ex traord in ir ia da Aseociagao de Profesaoree de Caja 

z e i ra s para a aoieaidado de posae da nova d i r e t o r i a e l e i t a na dia 

vinte e eeie do Janeiro de o i l novecentos e oitenta e quatro, pa-

r a o bienio 04/35. Comparecoram a solenidade oa professores i?al&£ 

mire Paulo da S i l v a , Jose Edilson de Amorim, Jose Gorete, Antonio 

Pernandea de Queiroga, Josef a Martins, ieverino Datra P i lho , Ma-

r i a do Socorro Scares. Antinio Adalgiso Pocsoa, Dora I s a b e l Paiva, 

Maria E l i sabe th , Pabic Pre i tas P e r e i r a , Joao 3osco B a t i s t a Laeor-

da, Waria Fat iaa Abreu, iaaria do Socorro .Xavier, xiaria. Ioneida Pa 

malho, Francisca 3eaerra de O l i v e i r a , H iege de O l i v e i r a Alves , • 

Maria Goreti do Kascimentc Andradc v Fatima Maria E l i a s Pa^os, I n i 

za Moises de Sousa Cleonice Holanda, Maria I l b a n i z a , Prancisca Ba 

t i s t a Gonoalves, J e s s e l i a Maia do Re go, Luciane Le i t e Moreira, • 

Francisco das Chagas Lima, Rubisoar Marques Galvao, Amelia Maria* 

Melo Coutinho. Aberto oe trabalnos o Presidents em e x a r c £ c i o Os-

aar Apolinario do Eascimento convidou os componentes da Bova Dire 

ria> Jose Edilson Amorim, Prancisoo Valdeberto de L i r a , Jose Gore, 

te Pedross de Laoerda, Antonio Pemandes de Queiroga, P i t a Oli-iei, 

r a , Joao Boaoo B a t i s t a Lacerda, Josefa Martins,2 Jose MariazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GU T - ' 

gel e Francisco Jurdan Dias , respectivamente Pres idents , Vice-Pre 

sidente, Secretario , Tesoureirc , Diretora S o c i a l , Diretor Exporti 

vo, Diretora C/uitural, Prime i r o Supiente e segundo Suplenente. 

Dando continuidade o professor Osraar Apolinario do Eascimento f a -

]ando em noma do D i r e t o r i a ainda em exerc i c io , fez referencias as 

contas e trabalnos realizadoa durante sua geetao,espeoialmente os 

movimentos grevistas l oca l s e naoionaig, asaim como o i n i c i o da 

construoao da sede da ASPEC* Paoultando a palavra fas dela ueo o 

profesaor Antonio Fernandes de aueiroga, novo teaoureiro da ASPEC 

(JNIVERSIUAUtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r t u . 

DE CAM PI NA GRAND 
•: t l «TR0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DC F OR MA C A O OF PROF ESS,  

3! PU0TECASFTop| Ai  



que falou do seu proposito em aumentar o quadro de socios da ent i 

dade s o l i d tando para i s t o , a ajuds de todoa. nao havendo mais * 

quern quesisse fazer usezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da pa l av r a o praaidonte deu posse a nova 

d i r e t o r i a e eu na qualidade de s ecre tar io , apos o eaoerramento 1 

doa traoalnoa, i a v r e i a presente ata que l i d a e aprovada aera aa -

ainda por tottos. 

Cajaze i ras ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 26 de marco dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1984. 



E S T A D O DA P A R A I B A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Prefeitura Municipal de Cajazeiras 
Governo do Municipio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PQ BTARIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m 154 / 8 4 

0 PiSFEITO WSIVXS'kt I® aAMZE3Uk&4»B, no use de' suas 

atribuieoes legais, 

HB30LTB, EXCH2RAB a servitors (^SGSlBa FEKffiSIRi M ' 

SUVA, do cargo de Professora, sfvel 1, Clasee -C, loiada na Secretaria ' 

da Educacao a Culture a exerexcio 'no Goiegio Municipal Monsenhor Constan 

tino Vieira, a .partix da presents data. 

Agosto de I . 9 8 4 , 

HSFKITD I-Tiif.'ICIPAL 

A U T E N T I C A C A O 
Autentico a(s) pres«nt«{s; c6p4a(a] 
- reprodus&o fie? do{s) arigina!($s>. 
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