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Essa foi a grande revolucao: os Tropeiros da Borborema, tambem com 

vocacao de pioneiros, a exemplo da cidade que os acolhia, preferiram 

a certa altura de suas caminhadas se fixarem na Campina Grande, 

convencidos de que se tornariam autores e responsaveis pela maior 

facanha de que se tern noticia da historia de formacao paraibana. 

Seriam, como foram, os fundadores de uma civilizacao, representada 

por novas conquistas, somente conhecidas na Orla, onde comecaram 

e, nessa epoca, estacionaram os impulsos civilizatorios do Pais. 

(Evaldo Goncalves, 1977). 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho academico tem como objetivo analisar como os "Tropeiros da 

Borborema" transformaram-se no simbolo fundacional da cidade de Campina Grande, 

tomando como base a historiografia de autores locais e regionais que escreveram sobre esta 

tematica. 

Os Tropeiros da Borborema eram homens viaj antes, trabalhadores que andavam em 

tropas de burros e enfrentavam os sertoes afora e as diversidades da natureza, quando ainda 

nao existiam estradas nas areas urbanas ou rurais do Nordeste levando consigo alimentos, 

roupas, utensilios e, porque nao dizer, as suas proprias vidas. Afinal, eram longos percursos a 

serem realizados, onde muitas vezes a familia tinha que acompanha-lo. 

Dentre os estados percorridos pelos tropeiros destacam-se: Pernambuco, Bahia, Rio 

Grande do Norte e Ceara. Por onde passavam formavam feiras. Entre estas paradas, a 

obrigatoria para esses homens passou ser a antiga Vila Nova da Borborema, localizada no 

interior da Paraiba, ponto estrategico no meio do Nordeste brasileiro. 

Ao largo do Acude Velho comecou a se formar uma especie de parada, um entreposto 

comercial, onde os tropeiros comercializavam suas mercadorias e descansavam das longas 

viagens. 

Para proteger o corpo, a vestimenta do tropeiro em geral era feita de couro, pois 

tambem comercializavam peles de animais nas suas andancas nos sertoes afora, em busca de 

novos comercios e de novas ocupacoes. 

A localizacao de Campina Grande entre o Litoral e o Sertao paraibano contribuiu 

signiflcativamente para que o pequeno povoado existente durante o seculo X V I I I crescesse e 

se transformasse posteriormente em vila. Na condicao de vila, ela passou a ser a passagem 

obrigatoria para os tropeiros que cruzavam o Nordeste e depois de 74 anos nesta condicao, 

finalmente no dia 11 de outubro de 1864, foi elevada a categoria de cidade paraibana. 

Nessa perspectiva, organizamos a presente monografia em tres capitulos. 

O primeiro capitulo intitulado "A historia de Campina Grande", traz as etapas que 

proporcionaram a urbanizacao de Campina Grande e como a sua historia liga-se a historia dos 

tropeiros, bem como a sua principal base economical o algodao. 

Ja o segundo capitulo: "A historiografia sobre o tropeiro", apresenta uma analise 

bibliografica acerca do tropeiro, analisando: o que ja foi escrito, como os autores defendem o 

tropeiro, como eles se posicionam em torno do tema, como eles mobilizam zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBLIOTECASETORIAL 

CAJAZEIRAS -PARAiBA 



12 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

teorias/metodologia/fontes para produzir uma interpretacao do passado que faz de Campina 

Grande a terra dos tropeiros. 

O objetivo desta historiografia acerca dos tropeiros esta relacionado a imagem que 

determinados autores, ao longo dos seus discursos, passaram a construir sobre eles. Tambem e 

feita uma discussao sobre o surgimento das tropas de burros, a sua finalidade, a criacao dos 

muares, a importancia do Acude Velho e a sua relacao com os tropeiros. 

O terceiro e ultimo capitulo abordara a problematica deste trabalho academico: 

"Como os tropeiros transformaram no simbolo fundacional da cidade de Campina 

Grande". Nele discutimos como os tropeiros ao longo do tempo foram sendo consagrados 

elementos fundacionais da cidade de Campina Grande. 

Esta discussao sera realizada a partir de duas representacoes historicas existentes na 

cidade: O monumento aos Pioneiros (Indio, Tropeiros e a Catadora de algodao) localizado as 

margens do Acude Velho, inaugurado no ano de 1964; e o Grupo Cultural Tropeiros da 

Borborema, fundado no ano de 1982. Sao essas as representacoes, que demonstram a 

importancia dos tropeiros para a historia de Campina Grande. 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBLIOTECASETORIAL 

CAJAZEIRAS •  PARAlBA 



13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPITULO 1 - A historia de Campina Grande zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A cidade de Campina Grande esta localizada no Agreste da Borborema entre o Sertao 

e o Litoral paraibano, entre o Brejo e o Cariri. O seu povoamento eclodiu no final do seculo 

XVII , sendo instituida a condicao de Vila no final do seculo XVIII (1790). 

O mapa a seguir mostra a sua localizacao: 

Diante do mapa exposto, observamos que Campina Grande e passagem para quern vai 

ou vem do Sertao para o Litoral paraibano e isso foi um dos fatores que colaborou 

intensamente para a evolucao da cidade, principalmente em meados do seculo X V I I . 

O primeiro nucleo de colonizadores na abrangencia geografica onde se estabeleceria a 

cidade de Campina Grande deu-se em presenca da ocupacao do Capitao-Mor dos sertoes, 

Teodosio de Oliveira Ledo, juntamente com alguns companheiros vindo do sertao, no ano de 

1697. Ao chegar, na pequena campina aldeou entre os limites da regiao do Cariri, trazendo 

consigo indios ja escravizados da tribo Arius. Porem, esta terra ja havia sido habitada pelos 

indios Cariris. 

Almeida (1978), um importante intelectual que contribuiu consideravelmente para a 

historia da cidade de Campina Grande, relata que desde o inicio do aldeamento dos indios 

Arius nas proximidades do Cariri, a aldeia ficou conhecida por Campina Grande devido as 

configuracoes geograficas do sitio. Nesse aspecto, tendo ciencia da chegada dos indios na 

regiao, no ano de 1699, o governador Manuel Soares Albergaria escreveu uma carta destinada 

ao reino, com a finalidade de propor a catequizacao dos indios dentro do territorio da sua 

jurisdicao. Isso constitui um grande marco historico em seu processo de formacao, ja que a 

partir de entao que a localidade passa a configurar uma existencia formal. (OLIVEIRA, 2007, 

Fonte: www.helderdarocha.com.br/paraiba/campina/geografia.htnml 

p. 17) 

http://www.helderdarocha.com.br/paraiba/campina/geografia.htnml
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Devido as condicoes propicias do sitio, do clima agradavel, da presenca de matas, da 

natureza, do solo e em especial a sua localizacao, no final do Seculo XVII , ocorreu o encontro 

de duas frentes colonizadoras da Paraiba (litoral e sertao). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os Oliveiras Ledo buscaram estabelecer um contato permanente com o litoral e, 

como nao poderia ser diferente, necessitavam de um entreposto onde poderiam 

descansar os homens e animais, dai surge o povoado de Campina Grande. Assim, as 

terras referentes a atual cidade de Campina Grande passa a ser intermedio dos 

tropeiros que vinham do litoral com suas boiadas em direcao ao sertao, 

estabelecendo-se um comercio e pousada para os viajantes, tornando-se um pequeno 

polo comercial com as vendas de gados como tambem produtos alimenticios. 

(OLIVE1RA, 2007, p. 16-17) 

Dentro deste contexto, observamos que os Oliveiras Ledo, tiveram uma grande 

colaboracao para o surgimento do povoado em Campina Grande, como tambem percebemos 

que esta cidade passou a ser intermedio dos tropeiros, vindos do litoral com destino ao sertao. 

No principio, Campina Grande nao passava de um pequeno e modesto aglomerado de 

casebres de taipas (casas feitas de argila e pau), estas servindo de moradia e de hospedaria, 

acolhendo os viajantes (tropeiros), vindo de localidades distantes, proporcionando assim, o 

surgimento de um povoado local. 

Evaldo Goncalves (1977) relata que alem dessa funcao de cidade-pousada, Campina 

Grande avancou pioneiramente, como sempre soube fazer, para aumentar as suas acoes, pois, 

exerceu outras funcoes basicas, como por exemplo, de cidade-mercado a partir da 

comercializacao de produtos advindos de outros estados nos lombos dos muares, conduzidos 

pelos tropeiros. 

Apesar de todas as situacoes favoraveis, so no ano de 1970, com o crescimento 

populacional e economico, este atrelado ao comercio, Campina Grande e elevada a categoria 

de Vila, sendo nomeada Vila Nova da Rainha, atraves do edital publicado em 6 de abril do 

presente ano, em conformidade a Carta Regia de 22 de julho de 1766. Ao receber esta 

denominacao Campina Grande "Formava um pequeno aglomerado humano, de pouco mais de 

trezentas casas, distribuidas em quatro ruas, tres largos e oito becos". (ALMEIDA, 1978, p. 

132). Nesse caso, observamos que o povoado existente em Campina Grande inicialmente nao 

"soube" explorar o territorio e por este motivo nao desenvolveu e progrediu como era 

esperado. "Conservou-se Campina Grande como Vila durante 74 anos. Nesse longo periodo, 

apesar da situacao topografica privilegiada, permaneceu estatica, tao lento e insensivel foi o 

seu crescimento". (ALMEIDA, 1978, p.123). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Embora tenha passado todos esses anos na qualidade de Vila, finalmente Campina 

Grande foi elevada a categoria de cidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com a Lei Provincial n°127 de 11 de outubro de 1864, a Vila Nova da Rainha e 

elevada a categoria de cidade, denominando-se assim Campinha Grande. Desse 

periodo ate o final do S6culo XIX Campina Grande passa por um rapido processo de 

desenvolvimento e crescimento, aumentando significativamente o volume de 

atividades comerciais como tambem sua populacao. Ainda assim, a cidade 

permanecia com a mesma estrutura urbana, acrescentando-se apenas predios 

edificados para a Cadeia Nova, para a Casa de Caridade, para o Gremio de 

Instrucao, para o Paco Municipal, elevando-se apenas o numero de edificacSes 

habitacionais. (OLIVEIRA, 2007, p. 18-19). 

E necessario destacar que embora Campina Grande tenha sido elevada a categoria de 

cidade no ano de 1864, a sua comarca so foi criada no dia 8 de agosto de 1865 mediante a 

promulgacao da Lei Provincial n° 183, abrangendo o termo de Inga, assinalada pelo 

presidente da Assembleia Legislativa, o padre Felipe Benicio da Fonseca Galvao. Segundo 

Oliveira (2007), a partir deste momento ate o final do Seculo XIX Campina Grande passou 

por grandes transformacoes, aumentando as suas atividades comerciais e aumentando a sua 

populacao. 

1.1 Simbologia de Campina Grande (algodao) 

Durante o seculo XIX Campina Grande possuia a influencia de tres elementos 

essenciais para a sua organizacao e consolidacao: os produtos da pequena lavoura, o gado e o 

algodao. 

Campina Grande quando instituida a categoria de Vila no final do seculo XVII I , entra 

no seculo XIX com duas feiras semanais extremamente importantes para o seu 

desenvolvimento: uma de cereais e outra de gado. 

Sua feira de cereais, por exemplo, era uma das maiores da regiao, nao obstante 

existissem feiras concorrentes na captura do Sertao paraibano, como Brejo de Areia 

(PB) e Ic6 (CE), isto na primeira metade do seeulo XIX: a primeira atraia os 

tropeiros do Serido norte rio grandense e Curimatau paraibano; a segunda, por sua 

vez, exercia atracao sobre os tropeiros do Sertao do Baixo Piranhas na Parafba. 

Quanto a feira de gado ela tornou-se bastante famosa, atraindo compradores de todas 

as regi5es paraibanas e de outras regioes das provincias vizinhas, beneficiada que 

era pelas chamadas Estradas Gerais e pelo Acude Velho. (ARAN HA, 1991, p.47) 
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Pelo exposto, percebe-se que as estradas que ligavam o estado da Paraiba com os 

estados circunvizinhos tiveram uma participa9ao signitlcativa para com o desenvolvimento 

comercial de Campina Grande. A posi9ao geografica que Campina Grande ocupava, 

convergia com todas as estradas citadas acima por Aranha (1991), isto, sem duvida era um 

fato privilegiado, pois tornava-se um posto de trocas comerciais, as quais favoreciam toda a 

regiao. Quanto ao A9ude Velho, considerada a fonte publica de grande relevancia para a 

Chapada da Serra da Borborema, ela contribuiu com o crescimento comercial, a partir do seu 

reservatorio d'agua, nao so para esta cidade, mas para todas as cidades e estados 

circunvizinhos. 

As razoes posicionadas e somadas revelam que esses elementos contribuiram para que 

Campina Grande chegasse a segunda metade do seculo XIX, como o principal centro 

comercial do interior da Provincia da Paraiba. A sua evolu9ao economica pode aos poucos ser 

viabilizado, devido, as novas arterias surgidas no seu tra9ado urbano, a amplia9ao do 

comercio, juntamente com as suas feiras. 

Porem, o crescimento e o desenvolvimento da cidade de Campina Grande so vieram 

acontecer realmente no inicio do seculo XX, com a explora9ao da atividade algodoeira. Antes 

do advento do algodao era as feiras de gado e a de cereais, que proporcionavam a base 

economica da entao Vila Nova da Rainha, atraindo diversos viajantes e comerciantes, dentre 

eles os tropeiros. 

Sabe-se que o algodao em Campina Grande durante o seculo XVII I , ja era cultivado, 

mas em pequena escala, esta cidade so passa a experimentar o que posteriormente seria o 

apogeu do ciclo do algodao durante o seculo XX, intensificando-se com a inaugura9ao da 

Estrada de Ferro, em 1907. Antes este produto era conduzido no lombo de burros com destino 

a Itabaiana e em seguida para Joao Pessoa e Recife, isto, sem duvida era um ponto bastante 

negativo para a sua comercializa9ao, pois demoravam varios dias para chegarem ao seu 

destino e consequentemente comercializar este produto. E bem verdade, que Campina 

Grande so tornou o grande entreposto comercial do Nordeste a partir do seculo XX, quando o 

mesmo ganhou aspecto de modernidade. 

Seguindo este raciocinio sabe-se que a cultura algodoeira nem sempre esteve 

relacionado a uma cultura de valor comercial, veja a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na verdade, ela era uma cultura nativa, produzida em reduzidas proporcdes, 

servindo durante o longo perlodo colonial, tao-somente como mateYia-prima para 
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vestir os escravos e as demais camadas subalternas. Essa cultura so adquire valor 

comercial no Brasil no momento em que, integrada ao mercado mundial, ela satisfaz 

a demanda vinda da Europa, que necessitava da fibra como materia-prima para 

prover o processo de industrializac3o no setor textil, sobretudo na Inglaterra, onde 

esse setor cresceu mais que em qualquer outro pais. (ARANHA, 1991, p. 104) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Constatamos, que nem sempre o algodao foi produzido para suprir as necessidades 

mundiais e sim as locais, isto, muda de sentido a partir do seculo XVI I I , com a descoberta da 

maquina a vapor, pois, neste dado momento o algodao passou a ser largamente utilizado na 

Europa diante da industria textil. Quando esta cultura passa a ser compreendida como um 

valor comercial e a partir de entao varias areas do Nordeste passaram a investir e a cultiva-los 

com objetivo de suprir toda a sua demanda externa. 

Nesta perspectiva, intuimos que comecou a surgir uma disputa comercial entre o 

algodao e a cana-de-acucar, pois ate entao era o acucar o produto de maior exportacao do 

Nordeste. "Este fato leva-nos a constatacao de que a concorrencia do algodao com a cana-de-

acucar foi significativa, mas nao o suficiente para desbancar ou levar esta ultima a bancarrota" 

(ARANHA, 1991, p. 109). A exemplo, da citacao anterior podemos mencionar o estado de 

Pernambuco, que mesmo produzindo intensamente o algodao, em nenhum momento a cana-

de-acucar deixou de ser a sua base economica agroexportadora. 

A Paraiba foi uma das regioes, que inseriu na divisao regional e internacional do 

trabalho como produtora de algodao. A principio a producao da fibra estava voltada para o 

Agreste e o Sertao, houve momentos em que pode ser viabilizado o seu avanco nas demais 

areas, todos de acordo com Aranha (1991), embriagadas pelo clima de euforia que a envoi via. 

"Assim, o Agreste e o Sertao, o Litoral e o Brejo, todas essas areas se viram enredadas, ora 

mais, ora menos, nos negocios de producao, beneficiamento e comercializacao do algodao" 

(ARANHA, 1991, p. 110). E importante salientar que dentre estas regioes foram o Agreste e o 

Sertao, as quais movimentaram os negocios em torno da atividade algodoeira, pois aqui nao 

tinham que disputar terras nem bracos em torno da atividade criatoria. No entanto, na metade 

do seculo XIX, o algodao tornou-se uma importante fonte economica para o estado da 

Paraiba. 

No inicio do Seculo XX, o comercio do algodao se intensificou significativamente, 

principalmente depois da instalacao da estacao ferroviaria, sendo umas das 

principais atividades da cidade, fazendo de Campina Grande a segunda maior 

exportadora de algodao no mundo. Isto se devia a condicao do municipio como 

mercado de produtos que eram trazidos pelos tropeiros que traziam suas mercadorias 

em transportes de tracao animal, geralmente burros, para ser comercializado na 

cidade, onde dai era levado para a capital do Estado ou para o porto do Recife, onde 

seria exportado para o exterior. (Oliveira, 2007, p. 21). 



18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A citacao acima nos mostra que o setor algodoeiro, juntamente com azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA circula9ao 

mercantil e a estrada de ferro durante o inicio do seculo XX, possibilitou inova96es 

extremamente significativas em torno do crescimento economico e urbano desta cidade. A 

partir de tais mudan9as pode ser notada uma fase anterior a estrada de ferro e uma fase 

posterior a esta mesma estrada. Isto pode ser compreendida atraves do seu proprio nucleo 

urbano, se antes da chegada da estrada de ferro Campina Grande era extremamente pequena, 

nos 40 anos que antecederam a mesma, por exemplo, esta cidade contava com 300 

edifica96es, distribuidas em meio a 4 largos e 3 ruas. Depois de 40 anos posterior a chegada 

da esta9ao da estrada de ferro, a mesma contava com 731 edifica9oes, distribuidas da seguinte 

forma: 4 largos, 7 ruas, 4 becos e/ou travessias e 1 pra9a, isto de acordo com os estudos 

realizados por Aranha (1991). 

E importante salientar que o progresso e a evolu9ao da cidade de Campina nao 

aconteceram tao rapidamente como era esperado, como ja foi mencionado. Ela so veio 

acontecer durante as decadas de 1940 e 1950, registrando assim, o seu crescimento 

populacional e das suas areas urbanizadas. Nesse periodo, Campina Grande tambem 

consolidou-se como centro regional do interior nordestino, mediante os lucros arrecadados 

durante toda a decada de 1930 com o sucesso do comercio do algodao e posteriormente com a 

produ9ao do sisal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mesmo apos o declinio da economia algodoeira campinense durante a decada de 

1933,  devido a grande concorrencia das grandes indiistrias paulistas, nossa cidade ja 

passava por grandes transformacSes em seu aspecto urbano desde 1930,  ano do auge 

de suas atividades economicas relacionadas ao cultivo do algodao. Nesse periodo, as 

principals cidades brasileiras ja se preocupavam com o planejamento urbano (rede 

de esgoto, abastecimento de agua e rede eletrica) com o objetivo de torna-las mais 

organizadas e confortaveis para seus moradores, comerciantes e visitantes. 

(BARROS, 2012,  p.l 1) 

Assim, podemos destacar que o fim do ciclo do algodao na cidade de Campina 

Grande, nao retardou ao seu progresso urbano, pelo contrario, a mesma passou a se 

desenvolver cada vez mais. Nesse caso, compreendemos que a produ9ao algodoeira alavancou 

consideravelmente a economia campinense, proporcionando a mesma o seu crescimento e 

desenvolvimento economico, social e urbano, mas ele por si so nao explica todo o seu 

progresso, outros fatores como, por exemplo, as estradas de ferro, ajudaram neste 

desenvolvimento. 

De fato, Campina Grande so veio assumir a f ur i9ao de pra9a de comercio interposto 

entre o Sertao e o Litoral no final do seculo XIX e no come90 do seculo XX, com a chegada 
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da estrada de ferro, no ano de 1907 em Campina Grande, intensificando e ampliando assim, a 

sua producao comercial. Se antes as mercadorias demoravam dias e mais dias nos lombos dos 

animais de carga para chegarem ao seu destino, agora, as mercadorias chegavam diretamente 

pela ferrovia com mais eficiencia e rapidez. "Com isto, o comercio de Campina Grande ganha 

novo impulso e a funcao de praca intermediaria por ela exercida se incrementa cada vez mais" 

(ARANHA, 1991, p.81) 

A verdade e que o trem, ao fazer dessa cidade um dos seus pontos terminals, tornou-

se, durante pelo menos tres decadas, o unico meio de transporte moderno num raio 

de dezenas e ate centenas de quilometros em direcao ao interior da Paraiba e de 

outros estados. A sua condicao de ponto terminal de trens atraiu o referido comercio 

interiorano, o que exigiu um permanente movimento dos tropeiros com destino a 

esta praca. Aqui eles desempenhavam principalmente o algodao trazido no lombo de 

animais e se abasteciam de inumeros produtos fomecidos pelo comercio local, como 

farinha de mandioca, a?ucar, querosene, sabao, tecidos, ferragens etc. E, assim como 

o trem desembarcava um sem-numero de artigos para o diversificado comercio 

local, por sua vez embarcava o algodao receptado por esse mesmo comercio. 

(ARANHA, !991,p.89-90) 

Nota-se que os tropeiros com a chegada do trem passam a realizar um novo tipo de 

rota comercial, se antes tinham que abastecerem e realizarem as trocas de seus produtos com 

outras cidades, regioes ou estados, agora, passam a abastecerem na praca do terminal 

ferroviario em Campina Grande, onde abasteciam os mesmos de algodao e desembarcavam 

artigos, os quais necessitavam para o seu comercio local. 

Por outro lado, verifica-se que a chegada da estrada de ferro exerceu uma importante 

solidificacao do comercio campinense, pois aqui, diariamente eram embarcados produtos 

advindos do Sertao tais como: algodao, couros, animais para abate, como tambem produtos 

produzidos dentro do proprio municipio e areas adjacentes, como por exemplo: o algodao, 

cereais, frutas, etc. Atraves desta estrada de ferro tambem eram desembarcados diversos 

produtos, dentre eles: os artigos de luxo, tecidos, acucar, ferramentas, medicamentos, vindo 

de outras regioes ou paises. 

Nesse caso, a linha ferrea acelerou o seu progresso, tornando um ponto positivo e 

lucrativo para a sua comercializacao, pois, a mesma enviava os fardos de algodao para as 

pracas exportadoras. Antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, Campina Grande ja 

exportava o algodao para a Inglaterra e Alemanha, atraves da operacao conhecida como 

marco compensado. A citacao a seguir demonstra a importancia do trem para com o mercado 

internacional a partir da comercializacao do algodao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE F0RMACA0 DE PROFESSORES 

BIBLIOTECASETORIAL 

CAJAZEIRAS-PARAlBA 



20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A medida que crescia o seu mercado, foram surgindo as prensas, emporios e 

compradores de lugares distantes. O trem possibilitou o embarque dos fardos 

prensados para as prasas de paises estrangeiros. A partir desta mercadoria, o espaco 

urbano da cidade foi sendo organizado em funcao da producao dessa materia-prima 

na condicao de ponto de confiuencia do sertao ao mercado internacional. 

(OLIVEIRA, 2009, s/p) 

Portanto, concluimos que a principal fonte economica de Campina Grande durante 

muitos anos da sua historia, foi marcada pela producao do algodao, produto este que 

promoveu o seu desenvolvimento comercial, amplificando assim a sua urbanizacao, o seu 

comercio local e regional. Como tambem durante um longo periodo da sua historia foram os 

tropeiros os responsaveis pelo intercambio das mercadorias conduzida nos lombos dos seus 

muares. 



21 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Capitulo 2. A Historiografia Sobre o Tropeiro 

Musica dos "Tropeiros da Borborema" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estala relho malvado 

Recordar hoje e meu tema 

Quero e rever os antigos 

tropeiros da Borborema 

Sao tropas de burros que vem do sertao 

Trazendo seus fardos de pele e algodao 

O passo moroso so a fome galopa 

Pois tudo atropela os passos da tropa 

O duro chicote cortando seus lombos 

Os cascos feridos nas pedras aos tompos 

A sede e a poeira o sol que desaba 

Rolando caminho que nunca se acaba 

Estala relho marvado 

Recordar hoje e meu tema 

Quero e rever os antigos tropeiros da Borborema 

Assim caminhavam as tropas cansadas 

E os bravos tropeiros buscando pousada 

Nos ranchos e aguadas dos tempos de outrora 

Saindo mais cedo que a barra da aurora 

Riqueza da terra que tanto se expande 

E se hoje se chama de Campina Grande 

Foi grande por eles que foram os primeiros 

6 tropas de burros, 6 velhos tropeiros. 

(Rosil Cavalcanti e Raimundo Asfora) 
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A musica acima gravada por Luiz Gonzaga em 1982, "Tropeiros da Borborema", composta 

por Rosil Cavalcante e Raimundo Asfora, trata do crescimento da cidade de Campina Grande 

a partir dos seus principals precursores os tropeiros e as tropas de burro. Relata o cotidiano 

vivido por ambos durante as longas travessias realizadas entre o sertao e o litoral paraibano, 

tendo como principal objetivo interpretar uma realidade do passado refletida no presente. A 

letra da musica demonstra os desafios e as dificuldades enfrentadas tanto pelos tropeiros como 

pelas tropas de burros em funcao do cansaco, da fome, dos fardos de pele e algodao carregado 

pelos muares, a elevada temperatura, a falta de comodidade, de estadia para descansarem, 

dentre outros fatores que se faziam presentes durante toda a trajetoria percorrida. 

Embora o foco deste trabalho esteja voltado para os tropeiros na cidade de Campina 

Grande, e importante destacar como outros autores escrevem sobre os mesmos, descrevendo a 

sua importancia para o desenvolvimento economico, politico e social tanto na cidade de 

Campina Grande como na formacao do Brasil e como ambos vao construindo a partir de tais 

informacoes a historia de vida desses homens que enfrentavam diversos desafios e perigos, 

contribuindo para o progresso da formacao do Brasil e desenvolvimento do comercio. 

Nesta perspectiva, o objetivo desta historiografia acerca do tropeiro esta relacionado a 

imagem que determinados autores ao longo dos seus discursos passaram a construir sobre 

estes homens e seus respectivos animais e como vai sendo reforcado e cristalizado as suas 

qualidades, caracteristicas, personalidades, mediante a sociedade. Sera discutido tambem o 

surgimento das tropas de burros, a sua finalidade, a criacao dos muares, a importancia do 

Acude Velho e a sua relacao com os tropeiros. 

Como ja foi mencionado anteriormente, cada autor possui uma visao diferenciada uns 

dos outros, construindo, assim, um heroismo, uma ideologia, um carater, uma postura, um 

exemplo de resistencia e companheirismo, em torno dos tropeiros e das condicoes de vida 

vivenciada por cada um deles, no seu cotidiano. Entretanto, questionamos o lugar social, a 

conjuntura em si que proporcionou e motivou autores a escreverem sobre estes homens e 

animais, como ambos passam a legitimar a sua coragem, a sua bravura, o seu lugar, o seu 

convivio entre os individuos, dentro e fora da sociedade, as quais estavam inseridas e faziam 

parte. 

Quando falamos ou nos referimos aos tropeiros, nos vem a mente ligeiramente a ideia 

de homens transportando mercadorias de um dado lugar para outro, mas sera que ele era visto 

desta forma por todos? E o que vamos discutir a partir de agora, apresentando as imagens que 

determinados autores a partir do seu tempo passaram a referi-los, como tambem a importancia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dos burros muares e a relacao estabelecida entre esses animais e os tropeiros em meio as 

atividades realizadas cotidianamente. 

Inicialmente discutiremos a imagem cristalizadora de Elpidio de Almeida (1978), um 

dos autores que criou uma representacao historica sobre os tropeiros diante da funda9ao da 

cidade de Campina Grande, como tambem sera abordada a importancia que este autor atribui 

ao Acude Velho para com os tropeiros. 

Almeida (1978) descreve que a cidade de Campina Grande durante o inicio do seculo 

XIX, servia de via de acesso para os principals pontos de convergencia da regiao nordestina. 

Era um lugar de descanso para os animais e tropeiros, sendo considerada a parada obrigatoria, 

apos uma longa caminhada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Campina Grande n3o era simplesmente um pouso, um lugar de descanso para 

animais e tropeiros. Mas a parada obrigat6ria, o ponto terminal da longa caminhada. 

Aqui operavam-se as permutas, as trocas comerciais. Vendiam-se os produtos do 

sertao, principalmente algodao, couros e queijos, e compravam-se as mercadorias 

para o abastecimento da zona seca, em maior quantidade generos alimenticios, de 

preferencia rapadura e farinha de mandioca. (ALMEIDA, 1978, p. 107). 

A citacao acima menciona que os tropeiros ao chegarem a Campina Grande, 

realizavam trocas de mercadorias advindas de outras localidades, mantendo assim, redoes 

comerciais, as quais permitiam o desenvolvimento da cidade. O A9ude Velho, dentro deste 

contexto era considerado o ponto convergente do encontro dos tropeiros na cidade de 

Campina Grande, tornando-se a pra9a dos escambos na Provincia. Ele oferecia condi9oes 

favoraveis para manter a regalia da cidade, o que os tropeiros necessitavam tais como: "Agua 

para os animais, permanentemente, em qualquer estacao do ano, em qualquer situa9ao climatica 

mesmo durante as secas prolongadas." (ALMEIDA, 1978, p. 107). 

O A9ude Velho construido na metade do seculo XIX e inaugurado no ano de 1930 

serviu nao apenas de ponto de parada obrigatoria para os tropeiros diante das suas margens, 

mas tornou-se um ponto comercial de mercadorias dentro e fora da cidade de Campina 

Grande. De acordo com Aranha (1991), se transformou na mais importante fonte publica de 

toda a Chapada da Serra da Borborema, tendo uma utilidade incalculavel, nao so para esta 

cidade, a qual lhe deve toda a sua importancia comercial, mas para todo o Centro da Provincia 

e parte das Provincias vizinhas. 

Diante destas informa9oes, descrevemos que Campina Grande por um longo periodo 

da historia paraibana se destacou por ser o ponto de confluencia das principals estradas que 

ligavam Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceara e Piaui. 
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Tendo em vista estas informacdes, compreende-se que Almeida (1978) apresenta uma 

imagem sobre os tropeiros associada a importancia e a relacao existente entre as estradas que 

ligavam a presente cidade e o Acude Velho, elementos estes cruciais na fundacao e 

consolidacao da cidade de Campina Grande. 

Vejamos a citacao a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tres longas estradas, originando-se nos sertSes, convergiam em Campina Grande a 

procura do litoral, das duas capitals, Paraiba e Recife. A do centra, a principal, 

cortava a Paraiba de leste a oeste, longitudinalmente, entrava no Ceara pelo Vale do 

Jaguaribe, passava em Iguatu, ia findar nos campos pastoris do Piaui; ou, na sua 

bifurcacao nas Espinharas, dirigia-se a Pianco, rumava ao Crato, dai partia em 

direitura a Picos e Oeiras, ainda no Piaui. Era a conhecida estrada das boiadas, em 

transito desde o comeco do seculo XVII. A do norte, a menos comprida, punha 

Campina Grande em comunicacao com a rica e extensa regiao do Serid6, no Rio 

Grande do Norte. A do sul, atravessando os Cariris Velhos e o centra de 

Pernambuco, alcancava as margens do rio S. Francisco. (ALMEIDA, 1978, p. 106) 

Para terem acesso a essas tres longas estradas citadas por Almeida (1978), o meio de 

transporte utilizado era as costas dos cavalos, sendo posteriormente substituida pelos lombos 

dos muares, os quais demonstraram ser mais apropriado as longas travessias. 

Seguindo a mesma linha de pensamento de Elpidio de Almeida (1978), Evaldo 

Goncalves (1977), exaltou a imagem do tropeiro diante da fundacao da cidade de Campina 

Grande. 

Foram os Tropeiros da Borborema que fundaram Campina Grande e afizeram 

crescer. Simbolizou o exemplo mais afirmativo de uma revolucao de costumes, 

ainda descritas pelos sociologos, nem pelos historiadores: Campina Grande ofereceu 

aos criadores das varias areas do estado a oportunidade rara de se tornarem 

comerciantes, e ate prestadores de servicos, antes da organizac^o social e economica 

da Paraiba. (GONCALVES, 1977, p. 131) 

De acordo com Goncalves, (1977) foram os tropeiros da Borborema que fundaram a 

cidade de Campina Grande, alem de terem oferecido aos criadores viventes do estado a 

oportunidade de torna-se comerciantes. Desse modo, percebemos que o autor supracitado, 

apresenta uma imagem construtiva da cidade vinculada aos tropeiros. 

Aranha (1991), outro autor que escreveu sobre os tropeiros, relata que as primeiras 

tropas comecaram a surgir por volta do seculo XIX, na Paraiba, intensificando o uso a partir 

de entao. A substituicao do cavalo pelo burro comecou a ser concretizado quando passou a 

ser verificado que este era mais resistente e mais apropriado as longas travessias, sobretudo no 

periodo da estiagem. A partir de entao, a procura pelo gado muar passou a ser constante. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A citacao que segue vem afirmar o que foi dito por Goulart (1961) e posteriormente 

por Aranha (1991), sobre os tropeiros. 

Ademais, aos poucos eles foram se tornando um dos principals meios de 

sobrevivencia para muitos sertanejos, seja na condicao de proprietario de uma tropa 

pr6pria, seja na condicao de mero portador de uma tropa de outrem. Ora, como o 

cavalo foi substituido pelo burro no transporte de mercadorias, explica-se a 

importancia atribuida a criacao deste ultimo. (ARANHA, 1991. p.238) 

Em nivel nacional, Goulart (1961) descreve o surgimento dos burros muares como 

animal de carga a partir do processo de importacoes de mercadorias de um lugar para outro 

propiciando, assim, o desenvolvimento economico e social de varios estados, cidades e 

municipios. Dentre eles podem ser destacados: Sao Paulo, Minas Gerais, Goias e Mato 

Grosso. Nota-se que a falta e a ausencia de transportes num dado momento da historia 

brasileira dificultou muito as relacoes comerciais entre uma regiao e outra devido a inumeros 

fatores, dentre eles ressaltamos: regioes acidentadas com dificil acesso; clima hostil as 

estradas; produtos caros. Desta forma, destacamos que as tropas de muares na sua grande 

maioria eram compostas por animais que variavam de acordo com as tradicoes predominantes 

de cada regiao, sendo comuns sete cargueiros
1 em cada uma dessas tropas. 

A citacao a seguir apresenta a funcao dos muares na formacao do Brasil. 

A finalidade das tropas era carregar riquezas para orla maritima - a principio 

produtos minerals e depois produtos agricolas - e refluir transportando o que fosse 

necessario aquelas pequenas cidades interioranas. Sao Paulo, pela sua localizac2o, 

tornou-se o ponto de convergencia nao s6 das numerosas manadas de burros e bestas 

tocadas ao Sul, como tambem das tropas de cargueiros, ja organizadas, que 

trafegavam entre o interior e o litoral. (GOULART, 1961, p.48) 

Goulart (1961) expoe que Sao Paulo, por apresentar uma boa localizacao, tornou-se 

ponto de concentracao nao so para pequenos grupos de manadas de burros, mas para tropas ja 

organizadas, os quais comercializavam entre o sertao e o litoral brasileiro. Dentro deste 

mesmo contexto, este mesmo autor relata que as tropas, transportavam mercadorias 

necessarias para abastecer as cidades interioranas. Assim como na Paraiba, Campina Grande e 

citada como a cidade de parada obrigatoria para o pouso dos tropeiros com os seus respectivos 

animais, Goulart (1961), expoe que Sao Paulo, por apresentar uma boa localizacao, tornou-se 

ponto de concentracao nao so para pequenos grupos de manadas de burros, mas para tropas j a 

organizadas, os quais comercializavam entre o sertao e o litoral brasileiro. 

1

 Guia de bestas. 
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Voltando as imagens direcionadas aos tropeiros em torno dos discursos dos autores, os 

quais ja escreveram ou escrevem sobre esta tematica, notamos que os discursos e a imagem de 

Goulart (1961), com relacao aos tropeiros estao relacionados a homens bem requisitados, 

ansiosamente esperados e bem recebidos pela sociedade. Aborda que a maioria das vezes o 

proprio tropeiro era o dono da tropa, o "patrao", que carregava suas mulas pelo caminho afora 

diante de um preco combinado, tornando-se indispensaveis para o desenvolvimento de 

diversas cidades. Descreve que os tropeiros exerciam outras funcoes, dentre elas podemos 

ressaltar: emissario oficial, transmissor de noticias, correio, portador de bilhetes, recados, etc. 

"O tropeiro era sempre bem recebido nas casas senhoriais, depositario que era da confianca de 

grandes e pequenos." (GOULART, 1961, p. 108). A confianca depositada neles era justificado 

a partir dos compromissos bem sucedidos em torno das mercadorias que lhes eram confiadas 

e cumpridas sem nenhum descaso ou deslize. 

Nesse sentido, notamos que a imagem de Goulart (1961), quando se refere aos 

tropeiros e as tropas de burros esta relacionada a uma visao de heroismo, de coragem, de 

homens endinheirados, construtores da formacao do Brasil, num periodo em que segundo 

Goulart (1961), eram os unicos responsaveis por assegurar e manter a circulacao de produtos 

e mercadorias. Entretanto, ao pensar no tropeiro diante da formacao do Brasil, podemos 

caracteriza-lo como um elemento essencial para o intercambio de mercadorias, bem como 

percebemos que os tropeiros tiveram muita ousadia e coragem ao sairem de um determinado 

lugar aventurando-se por caminhos ate entao desconhecidos, uma vida cercada de perigos e 

desafios, nas suas constantes viagens de meses, mas se tratando de Brasil notamos que eles 

ganhavam gordas porcentagens pela concretude do seu trabalho, como observamos na citacao 

abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O tropeiro era abastado, pois ganhava gordas porcentagens sobre as mercadorias que 

negociava. Comprava generos, fazendas e utensilios de toda esp^cie, no litoral, e os 

vendia com pingues lucros no interior. Senhores de grandes cabedais investidos em 

bestas, mercadorias, titulos de cre"dito, etc., tropeiros havia que possuirem varias 

tropas aos cuidados de arreios de confianca. O seu prestigio economico e social 

acabava por Ihe abrir as portas da politica. (GOULART, 1961, p. 113) 

Diante do exposto, percebemos que Goulart (1961), refere-se ao tropeiro como homem 

rico, com uma ascensao economica bastante favoravel, donos de grandes propriedades, ou 

seja, sobrepoe aos tropeiros uma imagem de grandes empresarios. 

Em contra partida Aranha (1991), quando aborda a cidade de Campina Grande e do 

trafego das tropas de muares e dos tropeiros entre o sertao e o litoral paraibano, apresenta os 

tropeiros como homens que na sua grande maioria nao eram donos do seu negocio, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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trabalhavam arduamente porque precisavam e naquele periodo era o meio dos quais 

encontravam para o seu sustento e da familia. 

Nota-se que criacao dos muares no estado paraibano, comecou a intensificar durante o 

seculo XIX, tornando assim, a sua principal atividade lucrativa, permitindo um crescimento 

estavel entre as cidades, principalmente durante a decada de 1930 em Campina Grande, onde 

a demanda por eles passou a ser constante. Nesse sentido, as pessoas que possuiam os burros 

muares naquele momento da historia eram vistos como detentores de uma pequena fortuna, 

para nao afirmar que eram detentores de certozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status de acordo com a concepcao de Aranha 

(1991), pois os muares naquelas circunstancias estavam sendo a principal fonte de renda para 

a maioria da populacao, num periodo em que as condicoes de vida nao eram favoraveis a 

todos, principalmente no que se referiam a aquisicao de animais. 

No entanto, verificamos que Aranha (1991), ao escrever sobre os tropeiros lhes atribui 

uma imagem de uma classe de trabalhadores subalternos, devido a inumeros fatores, dentre 

eles: as condicoes precarias que vivenciavam a cada dia, o ganho adquirido a cada viagem 

realizada, as condicoes de vida desfavoraveis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ora, como os tropeiros, em sua esmagadora maioria nao eram proprietaries dos 

comboios de animais que conduziam e estavam sujeitos as condicSes descritas, tal 

fato leva a constatacao de que eles compunham uma classe de trabalhadores 

subalternos, explorados, verdadeiros instrumentos para o enriquecimento alheio. 

(ARANHA, 1991. p.241). 

A partir da citacao acima compreende-se que Aranha (1991), defende a ideia de que os 

tropeiros eram trabalhadores explorados, instrumentos de enriquecimento daqueles que 

possuiam uma boa aquisicao economica e que investiam nas tropas de burros, neste caso, os 

grandes proprietaries de terras da epoca. 

Em outra perspectiva de estudo sobre os tropeiros, Petrucio Ladjano Araujo Pessoa 

(2003), apresentou uma monografia sobre o tema: "Tropeiros ou Roceiros? Estudo de uma 

comunidade rural em Sao Vicente do Serido - PB (1923-1933)". Neste trabalho o seu 

objetivo esta relacionado a complexidade existente dentro da comunidade de Sao Vicente do 

Serido, a qual possui caracteristicas agricolas e ao mesmo tempo comerciais. 

Constatamos que seu objetivo de estudo esta relacionado as disparidades existentes 

entre os "tropeiros" e os "Tropeiros da Borborema", o qual lhe e debrucado um olhar 

fundacional da cidade de Campina Grande. Pessoa (2003) apresenta pontos divergentes entre 

essas duas linhagens de tropeiros, isto, deve-se ao estudo sobre o comercio em costas de 

burros e uma visao generalizada sobre os movimentos tropeiros. 
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Em quando [Sic] os "tropeiros" de Sao Vicente realizavam iam para o Brejo em 

busca de comprar para abastecer sua comunidade de produtos basicos, os "Tropeiros 

da Borborema" eram verdadeiros profissionais de tropas, trabalhavam para grandes 

comerciantes e iam levar algodao e outros produtos para serem vendidos em 

Campina Grande, e traziam esses surroes cheios de mercadorias. As realidades eram 

bem diferentes, enquanto o "desenvolvimento" agricola no Sertao propiciava a esses 

tropeiros a realizacao dessas viagens, tambem destacava-se como de fundamental 

importancia para todo o estado, ja que a maioria da mercadoria que era trazida para 

Campina Grande eram em costas de burro e conduzidas em comboios por esses 

tropeiros. Ja as tropas que eram organizadas por esses habitantes de Sao Vicente 

destacavam-se pela necessidade de comprar mercadoria para um "mercado 

consumidor" formado por moradores de uma determinada regiao (...). (PESSOA, 

2003, pp.32-33) 

A finalidade desta citacao e mostrar as duas realidades de tropeiros que divergem uma 

da outra. Porem, semelhantes em alguns quesitos, pois tratavam de homens comerciantes da 

mesma forma, mas com suas disparidades. 

Percebe-se que as tropas organizadas pelos habitantes de Sao Vicente do Serido - PB 

destacavam-se pela necessidade de comprar determinadas mercadorias para atender as 

principals demandas dos moradores da regiao, ao contrario dos Tropeiros da Borborema, os 

quais trabalhavam em prol da comercializacao de determinados produtos negociados, 

principalmente as margens do Acude Velho na cidade de Campina Grande, onde se 

deparavam com individuos vindos de outras cidades paraibanas ou estados circunvizinhos. 

Segundo Pessoa (2003), os "tropeiros" ou roceiros alem de serem comerciantes, 

desempenhavam outras atividades em Sao Vicente do Serido - PB, estas direcionadas a 

agriculture e a pecuaria, ou seja, era uma vida instituida de varias culturas economicas e com 

diversas fases. Ao contrario dos Tropeiros da Borborema, que viviam das suas rotas 

comerciais. 

Nota-se que o declinio dos tropeiros em Sao Vicente do Serido - PB foi ocasionado 

pelo aparecimento dos caminhoes, pois, com o surgimento deste meio de transporte, os 

jumentos passaram a ser desprezados, devido a sua lentidao, as quais tornavam as viagens 

longas e cansativas, divergente do caminhao, que proporcionava nas longas viagens agilidade 

e conforto, alem de possibilitar lucros entre os compradores e menos despesas. Ja o declinio 

dos tropeiros da Borborema, deu-se a partir da chegada do trem em Campina Grande no ano 

de 1907. 

Dessa forma, ressaltamos que cada autor apresenta o tropeiro de formas diferenciadas 

uma das outras, dando-lhe a sua devida importancia em meio da sua significacao no processo 

de desenvolvimento economico das cidades. Ja as tropas de muares paulatinamente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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desempenharam um papel crucial diante do fator economico e social, em urn periodo que 

eram os unicos meios disponiveis e regulares para realizarem o intercambio de produtos e 

mercadorias com outras localidades e regioes. 

Portanto, apesar dos tropeiros terem desencadeado um papel fundamental e crucial 

para o desenvolvimento do comercio tanto na cidade de Campina Grande, como das cidades 

do Sertao ao Litoral paraibano e na formacao do Brasil afora, num periodo e numa fase da 

historia que eram eles, juntamente com os seus burros muares, os principals elo entre uma 

cidade e outra, um estado e outro, devemos questionar os discursos e as imagens direcionadas 

aos mesmos, pois cada autor defende uma imagem formulada sobre os tropeiros, 

conceituando os mesmos de uma forma propria mediante os seus estudos e pesquisas. 

Embora os tempos tenham se passado, ainda vivenciamos com a sua presenca diante 

das marcas deixadas e refletidas dentro e fora da sociedade. Porem, devemos sempre estar 

atentos com as fontes, que nos sao fornecidas, pois, cada uma delas possui um recorte 

temporal, falam de um lugar social, construindo assim, uma simbologia e uma imagem sobre 

os tropeiros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO 3. Como os tropeiros transformaram-se no simbolo fundacional da 

cidade de Campina Grande. 

Apos apresentarmos a historia de Campina Grande e termos realizado um estudo 

sobre a sua historiografia em torno das imagens relacionadas ao tropeiro, chegamos ao 

momento crucial deste trabalho monografico: apresentar como os tropeiros ao longo do 

tempo foram sendo consagrados elementos fundacionais da cidade de Campina Grande. 

Isto sera possivel diante das representacoes historicas existentes na cidade, as quais 

demonstram a importancia dos tropeiros em meio a fundacao de Campina Grande. 

3.1 - Monumento 

Fonte: foto particular (Ana Paula Nunes de Freitas, 2012). 

Este monumento esta localizado as margens do Acude Velho, em Campina Grade, 

lugar simbolico para os tropeiros, onde foi inaugurado no dia 11 de outubro de 1964 para 

marcar o seu centenario de emancipacao politica, numa forma de homenagear a cidade. 

E importante salientar que o presente monumento esta localizado na parte central do 

Acude Velho, direcionado para o nascer do sol, demonstrando assim, o progresso e a 

esperanca do futuro. Por muitos anos o monumento indicava a chegada em Campina Grande 

de quern vinha da capital Joao Pessoa e de outras cidades do Leste. 
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Embora equivocadamente seja considerado por muitos o monumento dos tropeiros, 

trata-se de tres figuras representativas dos pioneiros fundacionais da cidade de Campina 

Grande, representados a partir do indio, do tropeiro e da colhedora de algodao, os quais 

sancionaram o surgimento e o desenvolvimento desta cidade. 

O escultor deste monumento foi o esteta pernambucano e xilografo, Jose 

Corbinniano Lins. E importante destacar que a sua especialidade e o brio da figura humana 

em riste. 

O jornal Diario da Borborema, no dia 24 de novembro de 2011, vinculou ao jornal 

e publicou uma materia assinada pelo jornalista Marcio Rangel intitulado "Monumento aos 

Pioneiros - o translado das Estatuas (1964)". Nela apresentou uma reportagem do 

responsavel pelo transporte das estatuas dos pioneiros fundacionais de Campina Grande, o 

caminhoneiro ja aposentado Jose Firmino dos Santos, que tinha no ano de 2011,74 anos. 

A partir da reportagem do jornal Diario da Borborema, observarmos que o presente 

monumento foi feito no Rio de Janeiro pelo escultor Corbinniano Lins e trazido para a 

Paraiba, especificadamente para a cidade de Campina Grande apos a sua conclusao no ano 

de 1964, com o objetivo de comemorar os 100 anos de sua emancipacao politica, como ja 

foi mencionado. Entretanto, depois da conclusao das estatuas, o ex - caminhoneiro Jose zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2

Site: http://cgretalhos.blogspot.com.br/2011 /07/monumento-aos-pioneiros-o-translado-

das.html#.UUs_kByG3gE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Firmino dos Santos foi contratado com o seu caminhao Chevrolet para transporta-las do 

Rio de Janeiro para Campina Grande, com a recomendacao de ter o maior cuidado 

possivel, pois, tratava-se de tres pecas, extremamente pesadas, cada uma delas pesando em 

media, 1.500kg. 

De acordo com a reportagem a viagem durou dez dias do mes de maio, pois, o 

percurso foi realizado com maior cuidado para nao causar nenhum dano as pecas. Porem, 

ao chegar a Campina Grande tiveram a dificuldade de fazer o descarrego das mesmas, isto 

porque, a cidade ainda nao apresentava uma estrutura adequada para o trabalho. Diante 

desta situacao, alugaram um maquinario para retirar as pecas de cima do caminhao 

Chevrolet, isto, de acordo com a publicacao do jornal. 

No entanto, verifica-se que a materia alem de mostrar o lugar onde as pecas foram 

feitas, homenageia o responsavel pelo transporte das estatuas Jose Firmino dos Santos, 

mostrando o percurso realizado por ele ate que chegasse ao seu destino final, Campina 

grande, relatando o prazer e a satisfacao do mesmo em ter contribuido com este marco 

historico do ano de 1964. 

Atraves do monumento aos pioneiros, percebemos que se trata de um monumento 

moderno, extremamente simples, sem a presenca de pedestais e feita de pedra. Percebemos 

tambem o descaso e o abuso da sociedade pelo patrimonio publico e historico da cidade, 

pois na atualidade o monumento aos pioneiros encontra-se pichado e sujo. 

Ja dizia Bacellar (2006), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os arquivos brasileiros enfrentam de forma geral, os serios problemas comuns aos 

servicos publicos: falta de pessoal, de instalacoes adequadas e de recursos. 

Geralmente nao prioritarios aos olhos governamentais, foram durante muito tempo 

tratados como instituicSes de segunda categoria, verdadeiros dep6sitos de papeis 

velhos e de funcionarios problematicos. (BACELLAR, 2006, p.49) 

Estas realidades vivenciadas pelos arquivos brasileiros acontecem em outras 

perspectivas, trazendo esta discussao para nosso tema sobre o monumento, percebemos 

que os patrimonios sejam eles representatives, culturais ou outro, sofrem serios descasos 

pelos servicos publicos ou da populacao em geral, pois, falta o respeito e o cuidado pela 

preservacao da memoria, isto, fica evidente diante da sujeira em que o monumento 

encontra-se. 

Antes de falarmos sobre o dia da inauguracao de um monumento, e importante 

compreendermos qual a diferenca existente entre documento/monumento, como surgiu o 

seu conceito e como o documento transforma-se em monumento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Os documentos sao considerados a base primordial diante do julgamento historico, 

sem eles nada poderia ser discutido ou dialogado entre os historiadores sobre um determinado 

periodo historico. Entretanto, o documento evoluiu paulatinamente na historiografia mediante 

o ato de ensinar e de comprovar, criando um lugar na memoria. Para Le Goff (2004), a 

memoria coletiva e a historia podem ser compreendidas a partir de dois tipos de materiais: o 

documento e o monumento. 

O conceito de monumento nasceu a partir do Imperio Romano, tendo suas raizes 

filologicas, entendida como uma heranca herdada do passado, perpetuada a recordacao. O 

documento, por sua vez, representa a escolha do historiador e por muito tempo foi 

considerado como um texto escrito. Segundo o autor, o documento e o resultado de varias 

montagens a partir do consciente e do inconsciente, da historia, da epoca, da sociedade que o 

produziu. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A concepcao do documento/monumento e, pois, independente da revolucao 

documental, e entre os seus objetivos esta o de evitar que esta revolucao necessaria 

se transforme num derivado e desvio o historiador do seu dever principal: a critica 

do documento - qualquer que ele seja - enquanto documento. O documento nao e 

qualquer coisa que fica por conta do passado,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 um produto da sociedade que o 

fabricou segundo as relacSes de forcas que ai detinham o poder. So a analise do 

documento enquanto monumento permite a memoria coletiva recupera-lo e ao 

historiador usa-lo cientificamente, isto 6, com pleno conhecimento de causa... ( L E 

GOFF, 2003. p. 535). 

Nessa perspectiva, a partir do momento que o historiador escolhe documentos para 

reconstrucao do passado como uma memoria, ele esta transformando o documento em 

monumento. Entretanto, essa memoria torna-se coletiva pelo fato do historiador utilizar 

documentos e fazer parte de uma sociedade, pois o documento cria um lugar da memoria 

diante da comunidade e entre os individuos. A partir destas informacoes, notamos que os 

monumentos assim como os documentos sao de grande relevancia para a construcao da 

memoria de uma cidade. 

Adentrando agora no ato inaugural de um monumento, sabe-se que: 

(...) a escolha e o local em que sera erguido, a definicao das formas, simbolos e 

inscricoes com que personagens e acontecimentos serao representados sao 

apenas algumas das etapas de um processo que tern na cerimonia de inauguracao 

um importante momento de atribuicao de significados ao que esta sendo 

rememorado. Ainda que n2o encerre o processo de construcSo dos sentidos, a 
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inauguracao representa a concretizacao de uma ideia, a etapa final da producao 

da obra. Inaugurar um momento e" apresenta-lo aos olhares e usos diversos do 

publico. E, pois, um ato de poder por meio do qual se busca firmar uma 

determinada representacao do passado. (UHLE & PRADO,2011 s/p) 

Em torno da concretude de um monumento ha varias coisas a serem pensadas, uma 

delas diz respeito ao ato inaugural, pois geralmente ocorre em uma data importante, 

especifica para aquele acontecimento. No caso do monumento sobre os pioneiros da cidade 

de Campina Grande, foi inaugurado para marcar a sua emancipacao politica, como ja foi 

mencionado anteriormente. Neste sentido, percebe-se que a idealizacao e a concretude de 

um monumento representam a construcao de uma memoria para a cidade. 

Escolher um lugar para sua exposicao e uma tarefa bastante dificil, pois em alguns 

momentos e ocasioes pode ate gerar conflitos, isto devido as relacoes de poder existente 

dentro de uma sociedade. 

Neste caso, 

O que se pretende e que o monumento seja erguido numa praca ou em outro local 

publico que seja um privilegiado espaco de sociabilidade. Escolhe-se 

prioritariamente uma praca que seja palco de praticas de cidadania - festas, 

procissdes, comicios, passeatas, etc. - e que em geral abrigue tambem as sedes dos 

poderes politicos. (UHLE & PRADO,2011 s/p) 

A partir da citacao acima, percebemos que os monumentos sao expostos em locais 

estrategicos, que possam ser bem visualizados pela sociedade, valorizando assim a obra. O 

monumento referente aos pioneiros fundacionais da cidade de Campina Grande encontra-

se as margens do Acude Velho por ser um local onde simboliza o crescimento e o 

progresso da cidade. Local este que serviu de via de acesso para os tropeiros estabelecerem 

as suas relacoes comerciais. 

Portanto, o monumento em estudo teve e tern uma grande relevancia para a cidade de 

Campina Grande, desde sua inauguracao em 1964, pois, trata-se de uma simbologia em torno 

dos pioneiros desta cidade. Por outro lado, percebemos que mesmo tratando-se de tres 

esculturas representativas da cidade, grande maioria da populacao seja de Campina Grande ou 

nao, direciona um olhar mais diferenciado ao tropeiro, deixando de lado as outras duas 

estatuas: a da colhedora de algodao, a qual homenageia as mulheres que colhiam algodao 

que floresceu nas regioes ao redor de Campina Grande entre os seculos XIX e a decada de 

1940, formando o mais rico ciclo da economia de Campina Grande e o indio. habitantes da 

regiao de Campina, quando Teodosio de Oliveira Ledo chegou a mesma, no ano de 1697, 

proporcionando assim, o inicio do povoamento da regiao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE F0RMAQA0 0E PR0FE3S0RES 
BIBLIOTECA SETORIAL 
CAJAZEIRAS • PARAIBA 



35 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Grupo de Cultura Nativa "Tropeiros da Borborema" 

Tendo em vista a importancia dos tropeiros para o desenvolvimento e o progresso de 

Campina Grande, varias homenagens foram direcionados a eles, a exemplo do grupo cultural 

"Tropeiros da Borborema". 

O presente grupo foi criado no dia 05 de maio de 1982, pelos professores de Educacao 

Fisica, Gerson de Oliveira Brito, Josefa de Lourdes Lira Brito e Evandro do Carmo Souza, 

tendo como objetivo pesquisar, preservar, divulgar e principalmente conservar a memoria 

desta cidade a partir das manifestacoes de cultura popular, especificadamente no que se refere 

a cultura nordestina. 

Gerson de Oliveira Brito e professor formado em Licenciatura Plena em Educacao 

Fisica pela Universidade Federal da Paraiba, no ano 1988. Quando ainda era estudante deste 

curso concluiu uma disciplina chamada "Ritmica I " e "Ritmica I I " e outras duas chamadas 

"Recreacao I " e "Recreacao I I " . Nesta ultima um dos conteudos abordados era a cultura 

popular, abrangendo temas como costumes, tradicoes, vestimentas e gastronomia do povo 

nordestino. Isto chamou-lhe muito a atencao. 

Ao termino do curso de Educacao Fisica em Joao Pessoa, juntamente com Lourdes 

Lira Brito e Evandro do Carmo Souza, comecou a pensar em formar um grupo que abrangesse 

temas direcionados a cultura popular tendo como espelho o "Grupo da Universidade Federal 

da Paraiba". O mesmo sediado dentro da propria instituicao de ensino, no Grupo "Tenente 

Lucena" do SESC, de Joao Pessoa, e no Grupo Liceu Paraibano dirigido pela Prof Linalva 

Franca. 

Ao chegarem a Campina Grande apos terem concluido o curso de Educacao Fisica, 

convidaram a Prof Linalva Franca para dar um curso de danca no Centro Cultural nesta 

cidade. Abriram-se inscricoes para a comunidade e inscreveram-se numa faixa de 150 

pessoas, dentre estas professores da rede municipal e estudantes. No termino do curso foi feita 

uma selecao das pessoas que haviam se destacado e convidaram para iniciar um grupo de 

danca. Todos aceitaram, dando procedimento as suas atividades. Comecou-se com sete 

componentes e ao longo do tempo foram amadurecendo a ideia da preservacao de uma cultura 

popular. 

Segundo Gerson de Oliveira Brito, no inicio da formacao do grupo, no ano de 1982, 

enfrentou-se inumeras dificuldades, pois neste periodo o teatro municipal estava passando por 

uma crise existencial e estrutural. Especialmente o problema residia na resistencia dos pais em 

nao aceitarem, nem permitirem que seus filhos fossem atores ou nem dancarinos. Os pais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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acreditavam que grupos de danca eram para pessoas desocupadas e o envolvimento dos seus 

fllhos com a cultura nao os levaria ao bom caminho. Neste caso, comecar um trabalho onde o 

templo maior da cultura na epoca era o teatro foi muito dificil. 

Um dos seus principals objetivos e o engajamento dos jovens ao grupo, acreditando-se 

que o envolvimento deles os tirara das mesas de bares, dos riscos das drogas, do mundo da 

prostituicao, enfim, que esse publico possa ver no Grupo Tropeiros da Borborema como em 

outros grupos existentes, a exemplo, de "Acaua da Serra", "Origens", "Raizes", alguns 

motivos para preservarem a sua propria identidade cultural. 

A principio o grupo chamava-se "Grupo de Danca Folclorica do Centro Cultural". Ao 

passar dos anos, com o intuito de substitui-lo, Gerson de Oliveira Brito sugeriu "Grupo 

Tropeiros da Borborema", por achar o nome forte pela sua vinculacao historica. No entanto, 

foi vetado pela resistencia de alguns dos seus integrantes por acreditarem que este nome 

estava ultrapassado para a epoca. Em contra partida, um dos seus componentes sugeriu que o 

nome fosse "Grupo Gota d'Agua", com a justificativa de representar a Regiao Nordeste e 

devido a falta d'agua em varias cidades da mesma. 

A confirmacao oficial do nome do grupo veio apos uma de suas apresentacoes, no 

Trigesimo Primeiro Batalhao de Infantaria de Campina Grande, pois, na epoca o batalhao era 

regido por um comandante, homem este, muito sensivel a cultura. Depois do termino da 

apresentacao do grupo, o comandante, deu-lhes uma comenda cujo nome estava escrito 

"Tropeiros da Borborema". Diante desta situacao surgiu a pergunta se o grupo ja tinha um 

nome oficial, como ainda estava em discussao ele mesmo sugeriu "Tropeiros da Borborema", 

pois se tratava do nome do batalhao e uma coisa estaria ligada a outra, nao sabendo ele que 

este nome ja havia sido ventilado no meio deles como sugestao. Apos entrarem em consenso e 

refletirem as palavras do comandante veio a confirmacao: o nome deixaria de ser "Grupo 

Folclorico do Centro Cultual" e passaria a ser chamado oficialmente de "Grupo Tropeiros da 

Borborema", para a felicidade do seu principal fundador, Gerson de Oliveira brito, que ha 

muito tempo se dedicava ao grupo. 

Segundo Gerson, a ideia inicial do grupo era realizar suas apresentacoes apenas nas 

inauguracoes das redes municipals, nos eventos em que a prefeitura pudesse promover, como 

por exemplo, o Sao Joao, mas quando iniciaram os seus trabalhos, surgiram outros convites de 

apresentacoes em outras cidades. Uma delas foi a professora Luiza Maciel, na epoca 

presidente da CIOF (Conselho Internacional de Organizacoes de Festivais), que os convidou 

para fazer uma apresentacao em Caruaru e dai veio o primeiro convite para viajarem fora do 

Brasil, no ano de 1985, para irem a Europa. Em seguida, surgiram outras oportunidades. 
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NozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA curriculum do "Grupo Tropeiros da Borborema" consta participacoes em festivais 

e eventos. Dentre eles podem ser destacados: nos anos de 1987 a 1989 representou a Paraiba 

na Feira dos Estados em Brasilia - DF; em 1992 fizeram uma turne que durou 60 dias no Sul 

da Franca, participando dos maiores Festivais de Folclore da Europa; por varias vezes, 

realizaram a Abertura do Maior Sao Joao do Mundo, em Campina Grande-PB; entre os anos 

de 1984 e 1996, participaram do Festival de Inverno em Campina Grande, no Teatro 

Municipal Severino Cabral, durante os meses de julho a agosto; participaram das festividades 

dos 50 anos do SESI, em Sao Paulo; tiveram uma participacao especial no filme "O 

Cangaceiro", no ano de 1996. 

No entanto, a imagem que o grupo pretende levar para o publico em geral sobre os 

tropeiros diz respeito a preservacao da cultura popular nordestina, do seu povo, das suas 

raizes, em um espetaculo que seja agradavel ao povo, onde eles possam sentir prazer em ir aos 

espacos das suas apresentacoes, como por exemplo, o teatro. Um trabalho serio, bem 

elaborado, estudado, coreografado, com coreografias bem diversificadas. 

Gerson de Oliveira Brito apresenta os tropeiros como componentes importantes na 

formacao historica da cidade de Campina Grande quando a mesma estava dando os seus 

primeiros passos de desenvolvimento, propiciando para esta cidade o progresso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Brava gente essa que fez dos seus proprios caminhos, o seu pr6prio destino,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA via 

cruris nordestina - encontro com Deus, reencontro com os homens - hoje os 

"tropeiros se erguem como simbolo de guerra e amor a sua terra, vestindo numa 

roupagem artistica, dao outra conotacSo aos velhos "tropeiros", mostrando ao Brasil 

a sua pujanca na preservacao dos costumes e tradicSes do seu povo. (BRITO, 

1989.p.l) 

Atraves do discurso de Brito (1989), notamos que a imagem que ele atribui ao tropeiro 

e de homens fortes, guerreiros, os quais faziam dos caminhos tracados o seu proprio destino. 

Isto porque o seu objetivo e de preservar os costumes e tradicoes dos tropeiros a partir do 

grupo "Tropeiros da Borborema", divulgando, mostrando, pesquisando, conversando e 

preservando a cultura popular brasileira, principalmente a que se refere a cultura nordestina, 

em especial a paraibana. 

Nesse aspecto, percebemos que Brito (1989) resguarda ate nos dias atuais a 

importancia e a influencia dos tropeiros em torno da cidade de Campina, demonstrando que a 

cultura de um determinado lugar nao pode ser esquecida e sim preservada, a sua imagem deve 

ser carregada na memoria de todos aqueles que fizeram ou fazem parte da sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A foto abaixo mostra o figurino e uma das dancas do "Grupo Tropeiros da 

Borborema". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: foto particular (Gerson de Oliveira Lins, 2013). 

A respeito dos seus figurinos, eles sao baseados numa pesquisa em que o grupo faz 

durante os anos, isto porque cada folguedo e cada danca folclorica ou popular exigem 

indumentarias especificas. O xaxado, por exemplo, tem suas vestimentas fundamentadas no 

cangaco, ja as dancas dos folguedos como, por exemplo, a do guerreiro de Alagoas, ele foi 

inspirado numa pesquisa que fizeram na cha preta no estado de Alagoas, devido os folguedos 

virem de la. Sendo assim, as indumentarias foram baseadas em roupas de espetaculo. Apos 

assistirem uma apresentacao do Grupo Popular do Recife e fazerem uma boa relacao com 
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eles, pegaram aquilo que havia de autentico, justaram a ideia do bale popular do Recife e 

fizeram uma indumentaria riquissima, inclusive, com o mesmo material que o grupo recifense 

fez. E importante salientar que as vestimentas do grupo cultural Tropeiros da Borborema 

sempre foram confeccionadas em Campina Grande. 

Gerson frisa que qualquer indumentaria ou adereco que voce decidir colocar num 

grupo para folclore que e o caso deles, o qual retrata costumes e tradicoes de um povo, 

precisam ter como fundamento os estudos da comunidade, para nao correrem o risco de 

aplicar um adereco, uma cor ou uma indumentaria inadequada aquela danca ou folguedo. 

Atualmente o grupo cultural Tropeiros da Borborema esta passando por um periodo de 

estruturacao, estando apenas com 22 componentes, mas sempre se mantiveram na base de 40 

pessoas. 

No entanto, o "Grupo Cultural Tropeiros da Borborema", diante das suas 

apresentacoes dao outra conotacao aos antigos Tropeiros da Borborema, em meio as suas 

roupagens artisticas, mostrando ao Brasil e ao mundo a sua forca e a sua coragem em 

preservar os costumes e as tradicoes do seu povo, desta feita, atraves da danca. Diante do 

repertorio do grupo e ate mesmo observando a fotografia mostrada anteriormente, notamos 

que o grupo apesar de levar consigo o nome dos tropeiros da Borborema retratam os costumes 

e as tradicoes do povo nordestino e nao especificadamente os costumes dos tropeiros diante 

da formacao de Campina Grande. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S3o desde dancas indigenas, que representam os primeiros habitantes no seu 

autentico perfil, com crendices e supersedes, as de sabor aristocratico trazidas 

para o Brasil nos idos da Coroa Real, e ate as mais simples, originarias dos mais 

diversos rincdes do Nordeste, caracterizando a autenticidade e a rusticidade do 

homem simples, destacando-se o Xaxado, muito divulgado por Lampiao e seu 

bando. (GRUPO DE CULTURA NAT1VA "TROPEIROS DA BORBOREMA", 

s/a, s/p). 

Nesta perspectiva, conclui-se que assim como os antigos Tropeiros da Borborema 

foi um dos pioneiros fundacionais da cidade de Campina Grande, o Grupo Cultural 

Tropeiros da Borborema foi o pioneiro desta cidade no requisito folclorico, impulsionando 

o surgimento de outros grupos culturais em Campina Grande posteriormente a sua criacao. 

Portanto, o nome do grupo esta associado aos tropeiros pela sua semelhanca, pois, 

enquanto os antigos tropeiros cruzavam o Nordeste comercializando, levando mercadorias 

e gerando desenvolvimento de uma localidade para outra, por outro lado, o Grupo 

Tropeiros da Borborema leva a cultura do Nordeste para outras regioes ou paises, isto e, 

alem de resgatar a cultura do seu povo, difundem pelo Brasil afora. 
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CONCLUSAO 

Diante das dificuldades enfrentadas para conclusao desta pesquisa, a maior delas foi o 

acesso ao acervo documental (jornais da decada de 1964), que se encontra na Universidade 

Estadual da Paraiba (UEPB) devido a mesma encontrar-se em greve no periodo do andamento 

da pesquisa, tornando-se num empecilho para sua efetiva realizacao. 

E importante destacar que embora tenha optado trabalhar a tematica dos Tropeiros 

enquanto elemento fundacional da cidade de Campina Grande,lexistem outras possibilidades 

de estudo acerca deste tema. Uma delas esta relacionada ao monumento aos Pioneiros (indio, 

tropeiro, catadora de algodao), demonstrando como essas tres figuras representativas da 

cidade contribuiram para a construcao identitaria de Campina Grande. 

Tendo como base os estudos elencados sobre os tropeiros, percebemos que os autores 

criaram imagens e interpretacoes das relacoes existentes entre os tropeiros e a cidade de 

Campina Grande, apresentando assim um discurso que remete a sua imagem a fundacao da 

cidade. 

Segundo Durval Muniz de Albuquerque Junior (1999), esses discursos que chegam ate 

nos sempre vem condicionados pelas instituicoes que os produziram e os guardaram ou 

acolheram. Neste caso, a historiografia criou imagens direcionadas ao tropeiro a partir dos 

discursos de autores locais que os legitimaram como os responsaveis pelo desenvolvimento e 

o progresso de Campina Grande. Partindo deste pressuposto, damos como exemplo a imagem 

criada por Elpidio de Almeida (1978), o qual cristaliza a imagem do tropeiro como elemento 

identitario de Campina Grande. Outro exemplo e Evaldo Goncalves (1977), que apresenta o 

tropeiro como fundadores de Campina Grande a partir da sua vocacao de pioneiros. 

Portanto, existem apenas imagens de autores que eternizam o tropeiro como 

fundadores de Campina Grande. 
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