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A URBANIZA<;AO DA FRONTEIRA AGRICOLA 
NA AMAZONIA MATOGROSSENSE. 

AS PREMISSAS 

Uma vasta empresa comercial. CAJO PRADO JUNIOR de
fine assim o empreendimento colonial portugues na Ame
rica. Desde o come~o, a explora~ao economica do Brasil 
e a organiza~ao do seu espa~o se fizeram objetivando a 
acumula~ao capitalista, beneficiando, deste modo, as cama
das da populac;:ao detentoras de capital. Este pressuposto 
te6rico da o suporte basico da explica~ao da hist6ria 
economica do Brasil e da Amazonia em particular. 

Para consolidar o domfnio portugues na Amazonia e 
proteger a foz do Rio Amazonas, disputada pelos rivais 
como via de penetrac;:ao no continente desconhecido e 
potencialmente rico, a Coroa fundou, em 1616, a Vila de 
Nossa Senhora de Belem do Grao Para e o forte do Prese
pio. Depois, favoreceu a penetra~ao de padres franciscanos, 
carmelitas, jesuftas e mercedarios que fundaram inumeras 
miss5es. Foram criadas vilas em entrepostos comerciais e 
que tinham func;:ao polftica e militar. Nos seculos XVII e 
XVIII, foram estabelecidos onze fortes: Obidos e Santarem 
(seculo XVII), Santo Antonio do Gurupa (1623), Barra de 
Belem (1686), Sao Jose de Marabitanas (1760), Sao Ga
brie l da Cachoeira (1760), Sao Jose de Macapa (1764 ), 
Coimbra (1775), Sao Joaquim (1775), Principe da Beira 
(1776), Tabatinga (1776). Todos esses pontos formavam urn 
arco que, desde os rios Paraguai, Guapore, Solimoes, Ne
gro, Branco e Amazonas, incorporava ao domfnio portu
gues o que se veio a chamar de Norte e Centro-Oeste bra
sileiros. 

Alem da importancia geopolftica da incorporac;:ao de 
rnilh5es de quilometros quadrados consolidada pelos tra
tados de Madri (1750), de Paris (1763) e de Santo Ildefon
so ( 1777), a Coroa Portuguesa punha a disposic;:ao da 
burguesia mercantil do reino, areas passfveis de fornece
rem as "drogas" (castanha, borracha, cacau, couros, peles 
silvestres, plantas medicinais) que iriam contribuir para a 
acumula~ao primitiva europeia. 

Depois da Independencia, a preocupac;:ao do governo 
com o Norte e o Centro-Oeste se materializou especifica
mente com a Guerra do Paraguai (1865-1870). Alem de 
outros motivos, a amea~a do fechamento do Rio Paraguai 
que impediria o acesso brasileiro ao Mato Grosso, foi urn 
dos motivos do conflito. Com a den·ota paraguaia, ficou 
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estabelecida a hegemonia brasileira na regHio, inclusive para 
a explora~ao do mate no sui matogrossense. 

A MARCHA PARA OESTE 

Desde o infcio dos anos sessenta foram criados varios 
pianos de desenvolvimento para o Brasil (SUDAM, SU
DECO, SUDENE, SUDESUL); eles correspondem a pia
nos regionais. 0 primeiro Plano de Integra~ao Nacional 
(1970) atribui uma importancia central ao desenvolvimen
to da "Nova Amazonia". Isto se faz pela delimita~ao de urn 
espac;:o geopolftico: "Amazonia Legal", a base de urn con
junto de organismos burocniticos tais como o BASA (Ban
co da Amazonia), o FIDAM (Fundos de Investimentos Para 
a Amazonia), a SUDAM (Superintendencia do desenvol
vimento da Amazonia), a cria~ao de estradas indispensa
veis, assim como uma polftica de estfmulo a formac;:ao de 
polos agrfcolas e industriais. 

Se, de urn !ado, os brasileiros sao motivados pelas 
perspectivas e fantasias de se tornarem proprietaries de 
terras, de outro, a pobreza e o crescimento da populac;:ao 
refor~a o contingente de migrantes. A evoluc;:ao da popu
la~ao brasileira mostra que a tendencia rural-urbana inver
teu-se rapidamente; nao resta atualmente senao 113 de 
rurais , malgrado urn ganho de mais de I 00 milh5es de 
hectares de terras virgens. 

No Brasil, varios processos, sobretudo o monop6lio 
da terra e a monocultura, promovem a expulsao da po
pulac;:ao do campo. Se de urn ]ado as cidades nao estao 
preparadas para receber esse contingente numeroso, de 
outro, a agricultura mecanizada passou a produzir mais e 
melhor. 

0 Centro-Oeste brasileiro e considerado pelos poderes 
publicos como uma regiao-solu~ao para a maioria dos pro
blemas do Brasil. 0 territ6rio pouco povoado, a "disponi
bilidade" de terras, a possibilidade de se avanc;:ar sempre 
para o oeste, estimularam o avan~o da fronteira agricola que 
representa uma componente ideol6gica fundamental do 
consenso social, largamente manipulado pelos govemantes. 
Na verdade, trata-se de duas frentes pioneiras diversas: uma 
direcionada para as areas de florestas e, a outra, direcionada 
para os cerrados com o objetivo de implantar uma agricul
tura moderna. 

0 Centro-Oeste, devido a sua extensao e a sua situac;ao, 
as vezes central e fronteiric;:a, constitui urn jogo geopolftico. 
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A funda9ao de Brasflia, em 1960, e a cria9ao de grandes 
eixos rodoviarios ligando Belem a Brasflia (norte-sui), 
Cuiaba a Porto Velho e a Santarem (sui-norte-oeste e sui
-norte) no quadro do Programa de Integra91i0 Nacional 
deveriam impulsionar a ocupa91io demografica e o desen
volvimento economico espontiineo. 

Ap6s o fracasso da colonizayao ao Iongo do eixo da 
Transamazonica, que deveria contribuir para a soluyao dos 
problemas do Nordeste, facilitando o acesso "dos homens 
sem terras as terras sem homens", os programas concer
nentes a Amazonia foram reorientados, em 1970, para 
supostas zonas prioritarias para a cria91io de infraestmturas 
(Polamazonia, Polonoroeste). 

Entre 1970 e 1974 o Institute Nacional de Colonizay1io 
e Reforma Agraria/INCRA, priorizou o assentamento de 
colonos pobres nos Estados de Rondonia e Mato Grosso, 
conforme proposta do projeto POLONOROESTE, aten
dendo tres objetivos basicos: (1) objetivo economico, ou 
seja, promover a agricultura, como meta de aumentar a 
produ91io de alimentos para abastecer o mercado interne e 
para a exportayao; (2) objetivo demogrdfico, isto e, frear 
o exodo rural e, reorientar, para a Amazonia, o fluxo que 
se dirige para as grandes metr6poles do Sudeste; (3) obje
tivo social, diminuir as tensoes sociais provocadas pelo la
tifundio no Nordeste e pelo minifundio no sui do Pafs. 

0 segundo projeto concerne aos cerrados, cujos solos 
eram avaliados como pobres e impr6prios para a agricul
tura ate 1970. A partir de fortes investimentos, gra9as aos 
progresses da agricultura e ao desenvolvimento das comu
nicay5es, os cerrados atraem os "sulistas" para as areas de 
cerrados do Planalto Central, tendo a soja como carro-chefe 
de uma agro-industria exportadora. Nesse caso, priorizam
-se os agricultores provenientes da regiao sui, mais aptos 
e capazes para desenvolverem uma agricultura moderna e 
competitiva voltada, essencialmente, para os mercados 
internacionais. 

A URBANIZA(:AO 

0 Estado de Mato Grosso apresenta municfpios surgi
dos em diferentes mementos hist6ricos (sec. XVIII, XIX 
e XX) e, portanto, a partir de motives diferentes: a mine
rayao, nos primeiros tempos da colonizayao deu origem a 
Cuiaba, Diamantino; a cria91io de gado, motivou a cria91io 
de Pocone; o extrativismo mineral , mais tardio, propiciou 
a origem de Poxon!u ... 

Os diferentes momentos hist6ricos em que se deram as 
fases de ocupa91i0 do territ6rio tiveram grande influencia 
sabre a toponfmia dos municfpios, nomes estes, ligados a 
pe rsonalidades (Rondon6polis); a rios da regiao (Jauru); a 
re ligiosidade (Nossa Senhora do Livramento); a nomes 
indfgenas (Poxoreu); a companhias colonizadoras (Sinop); 
a origem dos migrantes (Porto Alegre do Norte) , a recur
sos naturais (Acorizal), etc. 

A urbaniza91io incipiente das regioes Centro-Oeste e 
Norte do Brasil se da pela incorpora91io geopolitica doter-
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rit6rio. As vilas, fundadas pelos portugueses, somam-se as 
aldeias e a ocupa9iio espontanea - quando nao havia pro
priedade privada e a explorayao limitava-se ao extrativismo 
- . No final do seculo XIX e no come9o do atual, o pro
cesso aconteceu de forma mais decisiva, com o surgimento 
da figura jurfdica da propriedade privada, e por conta da 
exploray1io da borracha, da migra91io nordestina e das 
empresas de exporta91i0, com o florescimento maior de 
cidades, como Manaus e Belem, por exemplo. 

Uma outra fase de urbaniza9ao, mais diniimica e gran
diosa, ocorreu nas cidades vinculadas ao processo de colo
nizayao a partir das decadas de 60 e 70, que foram criadas 
ao Iongo das rodovias. 

A inser91io de Mato Grosso ao mercado nacional e 
internacional, de forma mais incisiva e impactante, ocorre 
a partir da decada de 701 

, portanto, e urn fenomeno muito 
recente e polemizado pela rnfdia e pela opiniao publica de 
forma generica e superficial. 

0 aceso da "questi'io" e sua ideologizay1io conduzem a 
uma documenta91io muito ampla mas fragmentaria e 
heterogenea, incomoda de levantar, diffcil de interpretar e 
ardua de sintetizar. 

A agro-industria, mais recente (Distritos Industriais de 
Rondon6polis, Cuiaba; etc.), atraiu populay6es tradicionais 
(ribeirinhos, garimpeiro, extrativistas, etc) que juntamente 
com os expelidos dos projetos mal sucedidos de coloniza-
91io vao ser transformados em mao-de-obra urbana, sem 
alterar muito os valores culturais. Esse processo vai con
tribuir para a constru91i0 de urn meio ambiente urbane 
degradado com reflexes diretos na qualidade de vida, 
sobretudo da popula9ao mais carente que ocupa a periferia 
das cidades medias e das capitais estaduais. 

Dados censitarios da Funda91io Candido Rondon/Cuiaba 
e do Institute Brasileiro de Geografia e Estatfstica, mostram 
a evolu91io da populay1io rural e urbana do Estado do Mato 
Grosso, com predomfnio dessa ul tima, apesar da organiza-
91io do espa9o se apoiar no "modelo agropecuario" de 
ocupa91io do territ6rio. 

A pecuaria extensiva e a minera9ao de garimpo que 
deram sustenta91io ao povoamento do Mato Grosso ate os 
anos 50, nao propiciaram o surgimento de uma densa malha 
de cidades. Alem dessas duas atividades economicas, cha
ma a aten91io, no processo de povoamento inicial do atual 
territ6rio do Mato Grosso, as fortifica96es militares que 
foram instaladas na segunda metade do seculo XVIII. 

' Ate entao, o Mato Grosso era o estado dos matogrossenses: muito 
contemplative. A divisao estadual (1 979) provoca a queda das oligarqui
as locais - que se sustentavam na pecu;iria. A partir dos anos 70, aeon
teee a ehegada dos "sulistas". Esse pessoal trouxe dinheiro, iniciativas e 
outra eultura ... no melhor memento dos incentives fiseais e dos subsfdios 
aos projetos agropeeuarias dirigidos a Amaz6nia Legal... 0 resultado dessa 
"marcha do capital para o campo" esta muito concretamcnte explicitado 
na paisagem: desmatamento, aprofundamento do l en~ol freatico, elimina
~iio da fauna, erosao, assoreamento, introdu,.ao de especies vcgetais 
ex6tieas, extensas areas com monocultura, melhoramento genetico do 
rebanho bovino, artifieializa,.ao das pastagens ... 



A evolu~ao da divisao polftica-administrativa do Esta
do do Mato Grosso caracteriza-se por uma elevada dina
mica da cria~ao de novos municfpios, ampliando a rede 
urbana, conforme mostra a Figura I. 

0 fen6meno mais surpreendente reside na urbaniza~ao 
acelerada desta fronteira agricola a partir dos projetos de 
coloniza~ao dos anos 70. As cidades sao os refugios dos 
migrantes (que nao encontram terras) e de suas famflias 
(que nao podem os acompanhar para os lotes isolados e 
carentes de toda infra-estrutura de saude e educa~ao); mas 
tambem dos colonos que nao podem se manter sobre seu 
lote, que sao expulsos por doen~as, a for~a, pelo fracasso 
agricola ou pela venda de seu Iote. Nas coloniza~6es pri
vadas, a compra do lote urbano esta ligada a compra do lote 
rural. A cidade e geralmente gerada pela sociedade de 
coloniza~ao. Os colonos nao vivem, pois, sobre suas ter
ras. 0 mercado de trabalho rural e a cidade. 

E bom lembrar que a polftica de coloniza~ao implan
tada a partir dos anos 50, se valeu da grande disponibi
lidade de terras devolutas existentes no norte do Mato 
Grosso. 

Ate o infcio da decada de 70, o povoamento estava con
centrado em Cuiaba e arrectores, ou seja, no chamado "Mato 
Grosso Velho". A partir da decada de 70, surgiram 83 novos 
municfpios, a maioria fruto da coloniza~ao privada. lsto 
significa que ate o infcio de 1970 existiam apenas 34 
municipios. Terminada a decada de 1980, o numero de 
municfpios salta para 95, chegando a 117 no infcio da 
decada de 1990. 

Paralelamente ao processo de coloniza~ao e de redivisao 
administrativa, a popula~ao aumentou, como mostram as 
estimativas da Fund~ao Candido Rondon de Cuiaba e da 
Funda~ao IBGE. (Ver Quadro 1). 

Quadro I - Mato Grosso: Populac;:ao Urbana e Rural 

Perfodo Populac;:iio Populac;:ao Populac;:ao Dens. 
Total Urbana Rural Demogr. 

1980 1.138.691 654.952 483.739 1,26 

1985 1.466.977 847.37 1 619.606 1,63 

1990 1.917.117 1.403.884 513.233 2,13 

1991 2.022.524 1.481 .073 541.451 2,24 

Fonte: Estatfsticas Basi cas do Estado de Mato Grosso- 1981-1991 \Se
cretaria de Estado de P1anejamento e Coordenac;:ao Geral\MT. 

0 surgimento de novos municfpios e o aumento popu
Iacional se deu as custas de uma grande transforma~ao da 
paisagem rural e urbana. A derivac;:ao antropogenica da 
paisagem atingiu urn alto grau de lesionamento, deixando 
sinais claros de despreparo dos seus agentes. 

CONSIDERA<;OES FINAlS 

0 processo de produc;:ao do espa~o brasileiro tern se dado 
as custas do uso extensivo dos recursos naturais que, dada 
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as dimens6es continentais do tenit6rio permite que a po
pulac;:ao aumente sem a necessidade de realizar grandes 
esforc;:os no sentido da acumula~ao. As deriva~6es an
tropogenicas negativas da paisagem sao "compensadas" 
pela expansao do espa~o econ6mico. Expansao espacial, 
materializada pelo avan~o das frentes pioneiras, cuja foto
grafia final e, regra geral, uma pintura em preto e branco 
onde as vicissitudes sao predominantes. 

0 processo de coloniza~ao e de valoriza~ao dos espa
~os vazios ao Iongo da hist6ria do Brasil, se deu por eta
pas - com predomfnio de um, ou da associa~ao de multi
plos esquemas -, e foi movido pela produ~ao de materias 
primas voltadas para o mercado externo. Essa e uma das 
raz6es da fragilidade desses esquemas, ditos de moderni
zac;:ao. 

Ate 1950 o Estado do Mato Grosso seguiu uma polftica 
de distribui~ao de lotes de ten-as de pequenas dimens6es 
- com algumas exce~6es -, atendendo basicamente aos 
"machadeiros", garimpeiros e agricultores de poucos recur
sos financeiros. 

As colonizac;:oes dos anos 50, efetuadas pelo Estado do 
Mato Grosso, atraves de presta~6es de servic;:os com colo
nizadoras particu1ares, mostram uma nova realidade: o 
incentivo a coloniza~ao particular. 

Ap6s a divisao estadual (1979), a polftica de efetiva 
ocupac;:ao e povoamento do territ6rio matogrossense 
enfatizou os projetos de colonizac;:ao, que foram atrafdos 
pela imensa disponibilidade de teiTas baratas. 

De forma simplificada, pode-se afirmar que enquanto a 
agricultura capitalista-mecanizada dirigiu-se para os cha
pad6es arenfticos revestidos de cerrados, os pecuaristas e 
agricultores pobres dirigiram-se as areas de floresta - re
sultando, regra geral, em relac;:6es pouco amistosas. 

As sucessivas crises: dos projetos de colonizac;:ao, do 
modelo agro-exportador (soja e carne), o agravamento da 
situac;:ao fundiaria (MST), a polftica do Real, etc., levaram 
o Estado a falencia: 80 % das terras estao a venda a prec;:os 
bastante desvalorizados (de R$ 600,00 para R$ 200,00 -
o hectare); faltam recursos para investimentos em infraes
trutura .. . Enfim, o modelo agro-exportador foi abortado, 
ap6s gerar concentrac;:ao latifundiaria, impactos ambientais 
e agravar a questao agraria. 

Os dados do censo populacional realizado em 1996, pel a 
Fundac;:ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica 
(IBGE), acusam uma taxa de crescimento demognifico de 
apenas 1,9% no perfodo de 1991 a 1996. Confrontados com 
as taxas de crescimento demografico verificado nas ultimas 
tres decadas (60, 70 e 80) observa-se que a redu~ao foi 
significativa, vista que as taxas do Estado - tido, ate entao, 
como o "Eldorado" de milhares de brasileiros - foram de 
6,0%, 6,6% e 5,4%, respectivamente. 

Essa desacelerac;:ao do crescimento populacional do 
Estado do Mato Grosso deve-se, principalmente, a inter
rupc;:ao dos fluxos migrat6rios de outras regioes e, clara, da 
atual conjuntura do modelo de desenvolvimento. 
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Fig. I - Mato Grosso: Divisao Polftica/FCR\SEPLAN 

0 1- Acorizal 
02-Agua Boa 
03-Aita Floresta 
04-Aito Araguaia 
05-Aito Gar~as 
06-Alto Paraguai 
07-Aito Taquari 
08-Aito Boa Vista 
09-Apiac:\s 
I 0. Araguainha 
11-Araputanga 
12-Araguaiana 
13-Aren:\polis 
14-A ripuana 
15-Barm do Bugres 
16-Barra do Gar,as 
17-Bariio de Melga,o 
18-Brasnorte 
19-Caceres 
20-Campin6polis 
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