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A T R A V ~ S  D A  EVOLUÇÃO D E M O G R Á F I  C A  DO 

DA EVOLUCÃO DOS SISTEMAS BROD UT^ vos 
CENTRO-OESTE BRAS 1 LE I RO : UMA LE lTURA 

Apresentamos aqui o coment&io de uma s;rie de 25 

de mapas que exploram os dados dos . recenseamentos $emogrAf icos 

1970 e 1980 pubi icados p e l o  IBGE ( I n s t i t u t o  Brasi leiro de Geogrsf i  

a e Estatistica). Para os quatro Estados do Centro-Oeste  b r a s i l e i -  

r o  (Goi&, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondhia) e por muni- 

c ipio  (menor entidade administrativa autznoma, sendo, para Q Cen- 

tro-Oeste,, 421 municfpios) foram elaborados OS seguintes mapas: 

- densidade t o t a l  - I980 

- evoluqzo da popular;& total - 1970-1980 

- densidade r u r a l  - i980 
- evoluçao da populaqao r u r a l  - S970-1380 
- populaqso das cidades de mais de 3.000 habi tan-  

(Y m 

t e s  - I980 I 
- evoluç& da p'opulaqzo das cidades de mais de 

3.006 habitantes - 1970- 1980. 

e A e l a  acrescenta-se um mapa de sintese que i lus -  
f 

t r a  a sepaptiqzo dos municapios em quatro categorias:  

< - os' municipios coni &codo rup.ai e forte  densidade 

rL;raI (em 1970) 
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- os municfpios com &odo r u r a l  e f raca  densidade 

r u r a t  

- os municfpios ccullc f o r t e  crescimento r u r a i  e Fr-2 

ca densidade r u r a l  

- os municrpios c o m  crescimento r u r a l  e f o r t e  dez 
, 

sidade r u r a l  

A taxa de crescimento "natural" da populaçgo f o i  

f i xada em 2,5% (média anual ,nacional para este perrodo). Uma f raca  

densidade r u r a l  para o Centro--Oeste se s i t u a  abaixo de dois hab¡ - 
tan tes  por k m  , 2 

Estes mapas pudepam ser r e a l  irados graças 2 ajuda 

e, 

Resicanal 

r. 

da SUDECO, Super intendência do Desenvolvi meneo do Centro-Ceste 

de m o d o  mais pa r t i cu la r ,  do Departamento de Plan i f icação 

(D,P,R,) e do Sr, Fsbio Almeida Monteiro, desenhista, 

A p a r t i r  destes mapas, a combina2a"o de v i r i a s  ea- 

da r a e t e r f s t i c a s  (classes be densidade ru ra l ,  taxa de crescimento 

população pupal,  rede urbana, taxa de crescimento das 

permike a definia$o de zonas geogrzf icas mais ou menos homogGneas. 

A in terpreta@ã0 f i c a  c l a r a  no momento em que  uma combinat$h c c l s s e ~  

ponde a um sistema econGmico p a r t i c u l a r  ou a wma cr iaçgo de i n f ~ a -  

es t ru tu ras  a t r a r &  da qua 1 pode-se rap  i damente I evantar a hi  &ese 
¿e que ele condiciona uma resposta demo9rsfica. Evidentemente, d e ~  

t r o  de cada grande ronay municfpios r e c a i c i t r a n t e s  escapam > noo.mg 

lidade, Seu caso & então estudado com maior precisgo, m a  f o r & i f i ' -  

cando a an;! i se, ora recusando totalmente a t e n t a t i v a  de sistemaki 

ra$o e abrindo oueras vias de pesquisa, Nzo se pode expl icar tudo 

a part ip.  de recenseamentos demsg-sficos, nem supoo. uma caersal idade 

pP&de@er"nada a fea%im" econibicos. 

Trata-se de m a  angaise reg ional  que n& permite 

que sejam coiocados e m  evidgncia OS f~uxos in ter - reg ionais  em esc2 

l a  nacional, nem a evoluc$o his&sica modelado~a do sistema psodu- 
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t i v o  da reg ião além destes Últimos 20 anos. 

Trata-se apenas de uma l e i t u r a  de mapas demasgr, f i  

cos e m  funt$o de s i tuaç& econômicas m a i s  ou menos bem conhecidas: 

o Centro-Oeste - e sua pops 

la$o aumentou 56% ent re  1970 e 1980, passando de 9 m i  I h&s a 8,2 

milhões de habitantes, d i r i g i n d o  a f r e n t e  p ione i ra  sempre mais a 

Oeste e ao Norte. 

2 
grande - mais de d o i s  m i  Ih&s de k m  

Estes mapas constituem apenas um suporte para a 

apresentaqão p a r c i a l  de uma real idade e a formuleqão de hipgteses, 

a serem confirmadas por outros estudos, de I igaçÕes entre recentes 

modif icaq&s demográficas e a ocupação econ6mica do espaço, permi- 

t i cdo uma me t hor i I ustraçgo da categor i a ideoi  Ósi ca de "Frente 

 ion ne ira" geralmente associada à reg ião Centro-Oeste, 



o J 

4. 
- - L  

1 

I l 
l i. AS ZONAS DE EXPULSÃO D A  P O P U L A Ç Ã O  R U R A L  

I A .  AS ZONAS DE ANTIGAS COLONIZAÇÕES 

- f o r t e  densidade r u r a l  e m  1970 

- populaqGo r u r a l  e m  f o r t e  decl  in i o  

- rede  urbana densa. 

c A combinac$o d e s t a s  c a r a c t e r  ist i c a s  se encontra  na 

r eg izo  do Mato Grosso de Goi& at; o Sul do Estado de  GoiGs, e m  a i  

g u n s  pontos ao Norte, ao longo da Befck5ras:l ¡a ,  e ao Leste, n a  

f r o n t e i r a  com o Estado da Bahia; no Mato Grosso do Sui ,  na segiao 

de  Dourados; no Mato Grosso, na regiGo de  Rondon6pol i s  e ao redor 

de Por to  Velho. 

M 

Trata-se  de  zonas q u e  correspondem a a n t i g a s  cole 

nizaçoes a g r r c o l a s  que conheceram um f o r t e  &odo ru ra l  ap& um pe- 

r todo  de grande afluxo de migrankes. 

N c 

&o c o l & i a s  a b e r t a s  pe los  poderes p;bl ¡cos nos 

anos l940-.1950 para acolher  pequenos a g r i c u l t o r e s  sem recupsos,qus 

se sempre o r i g i n & i o s  do Nordeste, em pequenos l o t e s  ( e n t r e  30 e 

50 hec ta re s )  dedicados a culturas de  ggneros al  ;ment ic ios  ( a r roz ,  

leguminosas.,.) e a uma pequena c r i a p u  d e  animais, d r e s  (1940), 
Dourados ( I943), Rondongpo I i s ( 195 I ) szo bons exemp I os. O tamanho 

dos  l o t e s  p e r m i t i u  a i n s t a l a q ~ o  de uma p o p u l q ~ o  muito densa, orgs 

nizada ao redor  de  pequenas c idades  de apoio i a g r i c u l t u r a .  O des- 

membramento das  propr iedades atravGs de  herangas, cias condi2"o.s de  

vendas vanta josas  p e l a  presença do desenvolvimento das  vias d e  co- 

municaq& que acompanha a chegada dos inves t idores  de  S ~ O  Paulo e 

de Minas, do sistema de  c r é d i t o  que rì& permi te  a modernizaçzo das  

u 
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cu l t u r a s  dos pequenos propr ¡e t& i os, sao, do mesmo modo, fenomenos 

que aceleram o Gxodo ru ra l ,  permit indo a concentraq5o das t e r r a s  , 
o avanço da a g r i c u l t u r a  mecanizada moderna (soja, cana-de-aG;car!e 

de cr i aqzo, de an i ma i s ( JUSC i m i era), A s  necess i dades de &o-de-obra 

szo reduzidas. 

O mesmo processo observado nas zonas de coloni- 
A 

zaqGes espontaneas abertas pelos eixos de comunicaçGo que I ígam a 

reg izo  aos grandes centros e mercados do Sul e do Norte - a reg iao 

de Catalzo f o i  iniciaImenteaBeauP~adacom o avanço do cafg  e da es- 

t r a d a  de fer ro,  e, em seguida, as zonas ao redor da estrada Eel&- 

Bras i l  ia e CuiabG-Porto Velho ( A l t o  Paraguai)” 

-* 

Encontramos tambgm zonas O i gadas ’a exaust:o 

das f ren tes  p ione i ras  do Estado da Bahia, zonas que conheceram u m  

f o r t e  a f l uxo  de migrantes para o desflorestamento das pastagens fa- 

vorecidas pelos c r4d i tos  da SUDAM (Aragua ina) ,  zonas onde os con- 

fl i t o s  de t e r r a s  szo muito v io len tos  e onde os pequenos produtores  

sgo expulsos (como no Norte de GoiAs). 

A s  condi&s de crescimento das cidades variam sz 
gundo as regi&. Em Goi&, as pequenas cidades de Mato Grosso de 

Goi& e as cidades &dias s i tuadas na p e r i f e r i a  da zona densa (Rio 

Verde, Jata:, tbumbiara, Catalzo) rizo aproveitaram do afluxo de m i  

grantes vindos das zonas ruraisI vivendo assiin uma relativa estag- 

naçao. 
(Y 

Estas c i  dades n& es t& estruturadas para receber 

os miQrantes,reduzindo sua atratividade diante de cidades mais i n & e n % ~ ~ ~ c g  

jas at ividades de animaqgo regional, part icularmente as de csieta 



e de  comercial izaqso dos produtos, sempre foram importantes: 

¡&ia  e Anipolis. f prov&el q u e  o D i s t r i t o  Federal e o 

M i n e i r o  (Minas Gera is )  tambgm aproveitem do &odo r u r a l .  

Go- , 

? r i & g u l o  

. Na reg¡& de  "Grande Dourados" e de Rondongpol is, 

a s  pequenas e mgdias c idades  presenciam um grande impulso demoyri- 

f ico .  A:, a &ea de atrac$o das c a p i t a i s  de Estado fraca, 

j i  que Cuiab; e Campo Grande n s o  possuem um desempenho de dinamiza - 
çao r eg iona l :  a p r ime i ra  parece e s t a r  s i t u a d a  no meio de  um deser- 

to agr:cola; a segunda parece e s t a r  mais pr&ima das  a t iv idades  d e  

Szo Paulo. Assim, as c idades  mgdias' podem conter  uma p a r t e  do &o- 

do r u r a l .  

mais 

m 

Em gera l ,  e s t a s  regiGes se povoaram graças  'as mi- 

graqzes dos pequenos  camponeses em busca de  t e r r a s .  Depois  de u m  

periodo mais ou menos longo, segundo o caso, ap& haver desempenha 

do o papel de  f r o n t e i r a s  a g r i c o l a s ,  elas tornam-se, por sua ver, 

regiGes de  expwlszo e m  d i r e ç a o  as c idades  ou a novas f r m b i r a s  a- 

f 

m -  

ga feo l as. 

l.,2. AS ZONAS ESTAGNADAS 

- f r a c a  densidade r u r a l  

- popu taqzo r u r a  I em decl in io 

- rede urbana muito f raca .  

c 

Es tas  

tal do C e n t r o - û e s t e .  A 

e nas f r o n t e i r a s  com o 

do o Mako Grosso do Su 

Estas 

c i o n a i s  e por colonias 
A 

c zonas cobrem quase a metade da s u p e r f i c i e t p  

larecem eiii gr-ancles bl OCOS a Sudoeste de Go i & 
Mato Grosso, blaranhzo e Minas; e m  quase t o -  

; no  S u l  de Mato Grosso e de RondGnia. 

rcgiGes eram ocupadas por a t i v i d a d e s  t r a d i -  

agr ICO I a s  e de  cr i aç& de gado, j i  a n t  i gas. 
z 
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Encontramos tambgm zonas de economias t r a d i c i o n a k '  

na I I ha  do Bananal, no Nordeste de  Goi& e e m  grande p a r t e  do Mato 

Grosso do Sul. 1 .  

A p e r i f e r i a  da I l h a  do Bananal, d iv id ida  en t re  u- 

m a  r e se rva  indigena e um parque nacional ,  forma uma zona de  f r a c o  

crescimento r u r a l ,  cont ras tando com as  zonas s i t u a d a s  mais ao Nor- 

t e  ou a Oeste onde se desenvolveram grandes p r o j e t o s  d e  criaçGo de  

gado com a ajuda da SUDAM. 

Vastas zonas de cer rados  mantzm-se p r  i n c  i pa 1 m e n t e  

dedicadas > c r i a q z o  de animais, a t i v i d a d e  t r a d i c i o n a l  d e s t a s  r eg i -  

;es do Mato Grosso do S u l  e do Nordeste d e  Goi&. A criaç& de  ga- 

do e m  pastagens n a t u r a i s  ou pouco e laboradas  u t i  I i z a  pouca mao-de- 

obra. Uma coexis tgnc ia  mais ou menos p a c i f i c a  no passado en t re  os 

grandes p r o p r i e t & i o s  e uma populaçao.de pequenos a g r i c u l t o r e s  e 

de  empregados de  fazendas (agregados, posse i ros ,  peGes) tende  a se 

d e t e r i o r a r ,  acarretando a p a r t i d a  de  uma populaçzo r u p a l  f raca.  

Do ponto d e  v i s t a  da urbanizaqzo, e s t a s  regioes 

szo c a r a c t e r i z a d a s  por uma rede urbana m u i t o  f r aca ,  estagnada ow 

de baixo crescimento, c o n s t i t u i d a  por & c l e o ~ r u r a i s  onde se ~ C U ~ L I -  

iam camponeses 

c. 

CI 

* -  

c 

s e m  t e r r a s  e t raba1  hadoi-es tempor& i os.  

1.2.2. A expans& da so,ja 

A c u l t u r a  da soja se i n t e n s i f i c o u  n e s t e s  ; i t imosa 

nos. O Centro-Oeste faz  p a r t e  d a  " f ren te  de expansgoo" e n e l e  enCo2 
u 

tramos uma V Q C ~ Ç ~ O  para a c u l t u r a  d a ' s o j a  em seus solos d e  

dos ou de  a n t i g a s  f l o r e s t a s  sempre que s e u  relevo se mostra 

e un iforme, prestando-se mecan i zaçao. 

cerra- 

plano 
- .  . .. - 

CI 



A s o j a  Q encontrada no Sudoeste de  Goiis,  e m  re- 

dor de  Rio Verde, seguindo um e ixo  Norte-Sul no hlato Grosso do S u l  

e no Su 

a mecan 

do Mato Grosso. 

A c u l t u r a  da soja exige  grandes superffcies para  . 

N 

zaçao, muito capi ta l  e pouca &o-de-obra. Seu impacto so- 

b r e  a populaçzo r u r a l  depende da s i t u a & o  a n t e r i o r .  A s s i m  vimos g u s  

n a  r e g i &  de  Dourados, a chegada da s o j a  nas  zonas densas c o i n c i d i  

a com um f o r t e  Gxodo r u r a l .  A q u i ,  nas  zonas pouco densas, este iy- 

pulso  vai  de par com um &odo rural ' ,  mas veremos q u e  e le  pode, da 

mesma forma, ser um f a t o r  de  dínamizaçzo dos campos. 

Nas zonas estagnadas a soja é implantada e m  anti- 

gas ' fazendas  de  c r iaçzo ,  sobre  as antigas c u l t u r a s  de  café. O pes- 

soal  ocupado n a s  fazendas, f r e q u e n t e m e n t e  envolvido e m  re1 q;es do 

t i p o  feudal ,  nzo encontra  lugar e m  novas relaGoes de  t r a b a l h o  ass2 

l a r i a d o  e de ixa  o campo pe la  c idade ou por o u t r a s  t e r r a s .  Esta  ca- 

p i t a1  iraç& da agricu l t u s a  6 acompanhada por uma exploraqao m a i s  

rac iona l  dos rebanhos de bovinos e m  pastagens plantadas.  

N 

N 

A expans& da so ja  nas zonas de cer rados  pouco 

povoadas geralmente t rnduzida  pelo crescimento de algumas peque- 

nas  c idades  q u e ,  a fo ra  sua f u n ç s o  de acolh ida  de  &o-de-obra rura l ,  

f r eq f l en temen te  desempenham um papel comercial : c o l e t a  de grzoos,dis 

t r  i bu i 920 d e  produtos E ntermed i & i os da agri c u  Otura, etc. . . (Cassi 
I k d i a ,  Pedro G o m e s ,  blaracaju, R i o  E r i  I h n n t e ) .  

1.2.3. 
N 

s__ As antigas colonizacoes 

Si tuadas  nos a r r edores  de Cuiab; e de Bodoquens , 
e s t a s  colonias agvicofas promovidas pelo Est;ado nGo foram acompa - A c 



: 
das  por um crescimento est&el de  p o p u l a ~ ~ o  - se j a  por s e u  r i p i d o  

fracasso peta  f a l t a  de i n f r a -e s t ru tu ra ,  s e j a  pelo f a t o  de  terem se 

d i r i g i d o  il grandes propriet ; r ios  q u e  tenham dcixado a c u l t u r a  pe la  

c r i a ç z o  de gado, s e j a  por e l a s  terem alcançado nais  rapidnmenteque 

as o u t r a s  o f i m  do c i c l o  da  f rente  p ione i ra ,  durante  a fase d e  ex-  

pulsao. Elas  enfrentaram o fenGmeno d e  concentra$& das terras e 

man+& atividades que ainda nao passaram pela e tapa  de moderniza - 
ç:o da a g r i c u l t u r a .  

M 

c* 

c 1.2.4. A a t ra&o de Sras1 l i a  I 
C N f Poder tamos pensar q u e  a cr iaçao d e  Brasi I i a permi 

t i r i a  a dinamizaçio da zona r u r a l  vizinha.  Na zona f r o n t e i r i q a  com 

Minas, podemos, ao contr;rio, pensa r  que a proximidade coni Eras;lF 

a acelerou O &odo rura l  e a criaç20 de  gado de grandes psoprieda- 

des . 
De um modo ge ra l ,  os a r redores  de Brasi l  ia prese2 

ciaram uma queda da populaqzo r u r a l  q u e  v a i  d e  par corn uma F o r t e  

urbanizaqzo das  c idades  satglites do Dis-trits Federa! e d e  alguns 

municfpios (Formosa, F l ana l t i na ,  Santo Antonio do Descoberta e so- 

bretudo L u s  i & i a ) .  / 

d i f i c i l  des t aca r  uma re1aq;o simples e n t r e  o 

crescimento das  c idades  e o &odo r u r a l  d e  algumas zonas dcnsas em 

$970 ao longo da Bel6m-Sras;lia. 



2. AS ZONAS DE CRESCIblENTO E DE ACOLHIDA DE POPULAÇXO' RURAL 

2. I. A NOVA FñONTEltZA 

- f r a c a  densidade r u r a l  

- muito f o r t e  t a x a  de crescimento 

- cr iaç"os de  c idades  

- importantes t a x a s  de  urban i zaçao. N 

u -  I 
Esta  s i t u a ç a o  e encontrada e m  todo o Norte do :k 

t o  G ~ O S S O ,  ao Norte da e s t r a d a  Cuiab&Porto V e l h a  em RondGnia, 

Noroeste e Centro de  GoiGs e e m  c e r t o s  pontos c e n t r a i s  n o  PJatoGros 

so do Sul e ao Sul do 'ha to  Grosso. 

a 

Es tas  reginoes - zonas v a z i a s  de  um ponto de  v i s t a  

demo9r;fico - formam a "nova f ron te i r a " .  Trata-se  de um c o n c e i t o  

deoI6gico ambiguo que agrupa a s  zonas d e  c o l o n i z a ç ~ e s  pGbl icas d e s  

t i n a d a s  a migrantes  sem recu r sos  ou seni condiçoes de  comprar t e r -  

ras  (Rond&¡a), e as  zonas de colonizaçoes privadas,  como n o  /.lato 

c 

m 

N 

Grosso e no Mato Grosso do Sul ,  des t inadas  a pequenos e grandes pr-2 

p r i e t & i o s  do S u l  (a  maior ia  do Paran;) q u e  vendem s u a s  t e r r a s  pa- 

r a  t e n t a r  ct aventura  e m  uma maior superficie. Segundo o empreendi- 

mento da colonizaçao, honesta ou nao, socicdade anGnima ou coopers 

t ¡va, os  r e s u  f tados  sso d i f e r e n t e s .  J i  podem ser encontradas c i d a -  

des  fantasmas como as de 10.000 h a b i t a n t e s  e m  plena expans& n o  cg 

raqao da Amazoniap longe dos meios d e  comunicaçao. Esta Iu-ks? cû:- 

t r a  a f i o r e s t a  igualmente efetuada cont ra  os indios,  a s  rescrvas  

f Z orestai s e con t ra  a s  t e n t a t  i vas de  co I on  i zaçzo espontancas que 

o s  poderes &LI ¡cos tardam para conter ,  senao para  legal izar .  

N N 

m A m 

c 

n 

IV 

Estas zonas se  consagram t a n t o  i pequena p r o d u ~ s o  
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IC (Y n r de ggneros a l imen t i c ios  (Rondonia e zonas de  colonizaçao esponta  - 
nea, a r r o z  na Chapada dos Guimarses) quanto ’a produçao de c u l t t ~ r a s  

percnes (cafGp cacau, guaron;, s e r i n g u e i r a  e m  2ond&ia e n o  5lato 

Grosso), e a c r i a ç ã o  ex tens  ¡va e m  m i  lharcs de  h e c t a r e s  (Nordeste do 

Mato Grosso e Oeste de Goi&). Uma a n i l i s e  mais r e f inada  m o s t  r* a 

q u e  o aumento da populaqao e mais acentuado no caso de colonizaqois 

ag r i co la s .  

u 

* 0  w 

c 

- 
Os l o t e s  variam de  100 ha (RondGnia) a centcnas 

de  mi lhares  d e  hec ta re s  (Mato ’Grosso) mas j i  se observa, e m  Emd:- 

nia, um fen&eno de concentraçzo ., das  t e r r a s ;  n& podendo o pequeno 

colono n e l a  se manter, este assume os d.eG,Jnaatx”os e o s  p e r i o d o s  

mais d i f i c c i s  a n t e s  de  vender sua terra valor izada  pe lo  avanço d o s  

meios dc comunicaq&s e dos pr imeiros  t r a b a l h o s  de  dssma&amento. 

t 

As c idades  crescem com grande rapidez,  sejam elas 

r e f u g i o s  dos migrantes que nao encontram t e r r a s  (centro de triasen 

de  Vilhena) ou expulsos de suas  t e r r a s ,  sejam clas cen t ro  d e  cote- 

ta dos  produtos,  cria220 espontznea a p a r t i r  de  u m  pos to  tcfegrari 

CO (Ji-Paran;) ou c r i aqzo  dirigida de  um grande empreendimcnto de  

colonizaqao (Al ta  Floresta), Elas atraem . i o , u a I m c n t e  a massa m ~ r i t o  

inconstante  de  exploradores  d e  diamantes e de ouro q u e  a i  encontrer 

uma base para s u a s  expediçoes. 

8 - 
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O problema da mSo-de-obra 2 agudo, sobretudo p x a  

parecerì o ponto d e  p a r t i d a  d a s  plantaqzes. O s  novos p r o p r i e t i r i o s  

preferir  antes empregar,  a pedido, t raba l l iadores  d a s  cidades do 
N 

que ins-kal ar t r aba lhadores  permanentces en1 s u a s  plantaçoes.  

Para l t i q u i r ã  (I4ato Grosso), assim como para a f -  
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se- 
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g u n s  municipios do illato Grosso do Sul ,  e s t a  "nova f r o n t e i r a "  

r i a  a conscqfl&cia da c u l t u r a  da soja ou de  plantaç"os f l o r c s t a i s  

(Ribas do Rio.Pardo).  . 

Esta u t i  IizaçGo mais racional  da t e r r a ,  que ocor- 

re inopinadamente e m  a lgunas zonas vazias ,  se t r a d u z  aqui por uma 

f ixaqáo de popu I aqzo f r e q a e n t e m e n t e  tempor& i a. A popu I aq:o r u r a l  

nao se c o n s t i t u i  mais de pequenos proprietbrios, mas de  opcr&ios  

agr ico I as. 

m 

z 

(v 

As "novas f r o n t e i r a s "  de Goi& sao m a i s  diffceis 

de  ser in te rpre tadas .  A Noroeste, o fen&" d e  arroteamento da 

.FI o r e s t a  para a i n s t a l  aqzo d e  pastagens plantadas deve cont inuar  a 

a t r a  ir numerosa mao-de-obra. 
R. 

< No Cen t ro ,  alguns municipios devem s e u  crescimen- 

to provavelmente chegada de  migrantes do Nordeste. 

D e  nodo c o n t r g r i o  ao q u e  se observa nas  zonas p i s  

n e i r a s  do Mato Grosso, RondGnia e Mato Grosso do Sul ,  as eskatisti 

cas do ISGE n:o mostram crescimento urtano algum. !';riils h ip6 tc scs  

podcm ser suger idas  : OLI estes  migrantes pra t icar iam uma agrictrltg 

r a  de  subs i s tgnc ia  sem um encadeamento e m  meio urbano, OLI cntSo e- 

xistiria um c e r t o  n6m;lero den&!eax r u r a i s  q u e  nao seriam considerg 

dos como urbanos pe lo  ISGE j; que rizo possuem o adm i n  is- 

f 

m 

pape! 

t r a t i v o  de sede de d i s t r i t o .  

._  2. 2. ZONAS DE GOLO!! I ZAC30 Eh! '2 1TNO D E  GZESC I t1ENTO SLISTEFITADQ 

- f o r t e  densidade r u r a l  

- for te  crescimento da populaqao rural 
LD 

N c - novas e pcquenas cidades em cont inua espansao. 



A 

Estas zonas abrangem a parte amazonica do Nortc 

de  G o i k  (3ico do Papagaio) e a s  margens do Aroguaia (Arspoema),no 

blilto Grosso a rcg izo  ao Norte d e  CAceres e o Sul do klato Grosso JO 
s u  1 8  

Trata-se  de r e g i &  d e  colonizaçGo de Esindo, p r i  

vada ou espontanca, de  criaç& re la t ivamente  recente (I950 e l96@) 
que prosseguem com s e u  crescimento. Este Q sus t en tado  pe lo  reforqo 

de novas a t i v i d a d e s  ( c u l t u r a  do a r r o z  em rZ1irassoI do Oeste),  e pe- 

l a  conclusso das e s t r a d a s  de  penetraçso q u e  abrem os mercados pa- 

r a  320 P a u l o  e paro o Norte (f.lato Grosso-CGceres e Cuiab&ror-ko 

lho, Bcl&n-Bras:l ia) .  

A 

A: encontramos c u l t u r a s  de  ggncros al i m e n " i c i o s  e 

pastagens n a t u r a i s  (Norte de  Goi&) ou plantadas  que sucedem ao CA 
f& (Mato Grosso do Su l ) ,  geralmente em pequenas e medias propried; 

des. 

8 

~ 

No Norte d e  Goi& observa-se a persistgncia d e  u- 

ma frente p ione i r a  vinda do blaranh& (Bico do Papagaio), sem &vi -  

da c a r a c t e r i z a d a  por uma acentuada taxa  de  n a t a l i d a d e  e uma populs 
z (Y 

çao de empregados agi- icolas tempor&i os agrupados e m  niklass r u r s  i s .  

Padre Bernardo, a Noroeste do 5 istr ¡to Federal #SE 

r i a  uma zona d e  produq:o d e  leite com deskino 'a c a p i t a l .  O cresci- 

men-ko ru ra l  de  Âparecida de Goi&ia 6 provavelmente u m  crescimento 

ur tano  I ¡gado expanszo de Goi :nia, mas rizo levado em conka den - 
t r o  d e s t a  ca t egor i a  pelas def in iq"os  do IBGE.  Com re faça0  ao Cen- 

t r o  d e  Goi;s e toda  a frontcira cum o Eskado da Bahia, alguns m u n i  

ci p ios  devem psovavclmcnte s e u  crescimcn-to chegada de  nigrankes 

vi ndos do Nordeste. 

II 

C 
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O S u i  do k t o  Grosso d u  S u l  presencia a’iualmcn- 



A h i s t 6 r i o  se acelero.  As zonas d e  pequenas colo- 

nizaçocs a b e r t a s  aos migrantes  sem t e r r a s  fixam, por um tempo, uma 

popuIaqSo q u e  migrar-; novamente para uma nova f r o n t e i r a  quando es- 

ta rigo se f i x a r  na cidade. 

lœ 

Por dcfiniq~o, a frente p ione i ra  n& pod? ser es- 

t i v c l .  O estudo dos  recenseamentos 1960-ig70 ; eloqfiente. Jaciaro,  

A l t o  Paraguai,  F s t i m a  do S u l ,  Jatei estavam entao em expansao e se 

alimentavam do affuxo d e  mig ran te s  de  zonas j6 ein decl inio, a n t e s  

N N 

C 

de deca.ir, por sua vez, hoje. 1 %  
O ciclo da f r e n t e  p i o n e i r a  (expanszo - declinio) 

parece se a c e l e r a r  n a s  zonas mais an t igas ,  como em Goi&, onde o 

d e c l i n i o  6 quase geral;  o Mato Grosso do Sul expulsa mais a popul2  

ÇGO r u r a l  do que recebe. 

C 

A "Frente Pioneira" d um anGlgama de d ive r sos  p rg  

cessos:  abe r tu ra  de  novos mcrcaclos, busca i n c e s s a n t e  de novas t e r -  

r a s  para aqueles que sao cxpulsos  do campo, c o r r i d a  especula-kiva pz 

r a  a apropriac$o de  um espaço, l u t a  con-tra a f l o r e s t a ,  os indiOslo 

ecosistema onde O homem ainda nao e predador. 

n 

c 

N e  
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Ela tmbdm se apresenta como uma solu2;lo cjue os 

poderes p;bl icos propzcm e m  " n ~ v o s "  t e r r i t&ios  a fim d e  resoIver 

os c o n f l i t o s  dos "an-kigos" t c r r i t6 r ios  em uma fuga rumo  JO Oeste, 

onde o cspaqo d t i d o  como npaziguador dos c o n f l i t o s  s o c i a i s  por u- 

m a  u t6pica r e d i s t r  i b u i q k  d o s  c a r t a s ;  
N A 

!;ias nao 13; mais terras  a OcsJic, em ~ondonia,sssim 

como no Flato Grosso. E podcmos temer q u e  en 1990 a t o t a l  i d a d e  da 
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zona r u r a l  do Centro-Oeste e s t e j a  e m  decl,:nio. 

Nais da metade dos migrantes j; va para a cidcde 

(sem Icvar em conta  aqui aqueles  que deixam o Centro-Oeste). Desde 

j;, to rna-se  impossivel pensar q u e  as c o l o n i z a ~ ~ e s  do INCGA possa 

absorver o excedente dcnogr;fico. Na f r o n t e i r a ,  t r a t a - s e  de  u m 2  o- 

cupaqão urbana por c idades  sem e s t r u t u r a s  produt ivas ,  s implcs  a s i q  

merac$es de t r aba lhadores  rura i s  desempregados, sub-empi*egados,trA 

balhadores tempor&ios. O es tudo d e s t a s  c idades d i  acesso a UMCI m z  
22s 

C 

I hor compreensgo do fen&ieno dc f r o n t e  i r a  c d i Ferenc  iaç& 
w 

e t a p a s  e na-turezas de  ocupaçao do espaço. 
-c 

I 

Com o espaço intei ramente ocupado faz-se necessi- 
OI (Y 

r i o  ques t ionar  sobre  s u a  utiilizaçao f r e n t e  a uma populaqao ru ra l  

sem t e r r a s  e a uma populaçao urbana sem iunçocs urbanas. . c n  n 

U 

C O I  ocamos em ev id&c i a aqui a corre1 açao ~o~ternef ; !  

t e  p o s i t i v a  e n t i - e  a densidade r u r a l  e a s  zonas de  pequenos proppig 

f;&ios, o decrGscimo rural ligado ao sufocamento do c i c l o  Cie " f r o 2  

t e i r a "  e 'a introduq& de especulaq&s modernas que acompanham un 

fenGmeno de' concentraqao das t e r r a s  e de  c a p i t a l  izaqao da agricui- 

t u r a .  O aumento da popu laqao urbana 1 igad'o 'a intensificaqaa da i 1-02 

t e i r a  a g r i c o l a  4 o sintoma da  incapacidade das  t e r r a s  

f i x a r  

m (Y 

f m N 

W novüs" ¿e 

os migrantes, de r e s o l v e r  os problemas fundi&ios.  

~ En-rCim,tPataua-se de  mostrar? a fic-kerogcnc i daidc d z  

~ 

Centro-Oeste e de most rar  que,  

m i  Ihoes de crcscincnto d e  sua popu I q a o  se repar t i ram em 9 9 s  n n  CL 
dade. O aumento regional  de SUB p o p u l q a o  nao e senao u m  rcdistrF 

para mais d e  2/3 de  sua supcrf:cic, 
c c  r 

3 ele j a  c expulsor de  mSo-de-obra, encyanto que em fO anos, os 
o N 

N N P  N 



buiqzo interna, um deslocamento dos problemas que se dirige de ora 

em diante para uma frontcika muito mais concreta: a fronteira p o i l  

ti ca. 

O estudo destes mapas pode ser diretamente inter- 
A pretado em termos economicos. A intensa desordem da o c i ~ p a ~ ~ o  do 

espaço pelos homens 6 o reflexo quase que p e r f e i t o  da inkensa de  - 
sorda dos sistemas produtivos da regizoo. As migraçoes e as concs;! 

traqoes humanas acompanham, enquanto conscq~cnci as Ji retas; a evo- 

luç& das e s t r u t u r a s  fundi ir ias, a execuçao de novas espccu I q o e s  
agricolas, a modernizaqso da agricultura, Q criaçzo de eixos de 

comunicaçso ... Sem d;vida elas sso tambdm a expressa0 e a r e s p o s t a  

das populaq&s diante das diretivas dor; poderes p;bl icos; o "de - 
scnvolv ¡mento", ou di  ante da  "cri se" : uma man i f e s t a q s o  de csperaa-  

ça, de luka ou de resignaçao. Todas açoes que a frieza dos n;meros 

tein tendência a mascarar banal izando a vontade individual e cole-ki 
va como fatos de sociedade. 
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Resta -Fazer a h ist& i a dessas popu I açoes para d a r  

j acesso a esta outra leitura. 

Catherine Aubcrtin 
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