
FREN'l'ES DE EXPANSAO NA AMAZONIA:

OMA PERSPECTIVA GEOGRAF'ICO-HIST6RICA*

Brian John Godfrey**

A Amazonia brasileira possui urna das ultirnas fronteiras

de povoamento no mundo. Esta fronteira se caracteriza por zonas

de crescimento demografico rapido, as quais se incorporam ao

mercado nacional e internacional atraves de frentes de expan

sao, trazendo migrantese capitais para explorar os recursos

naturais, corn incentivos fiscais fornecidos pelo Estado brasi

leiro. 1 Geralmente estas fronteiras, como outras no passado,
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em regioes distintas, passam por periodos sucessivos de cresci

mento explosivo, estagna9ao e declinio. Na Amazonia contem

poranea,porem,este processo historico de mudan9a e extrema

mente rapido: se no Parana 0 cicIo da fronteira durou quase urn

seculo, e provavel que dure apenas umagera9ao na Amazonia. Co

mo conseqfiencia, a regiao amazonica tern sofrido marcadas mudan

9as sociais e ambientais nos ultimos anos. 2

o desmatamento da florest~ amazonica continua num ritmo

muito acelerado, pois muitos cientistas acham que ela pratica

mente desaparecera dentro duma gera9ao.3 Tambem, 0 conflito in

tenso entre grupos sociais - popula90es indIgenas, migrantes,

grandes empresas, latifundiarios, garimpeiros, e outros - re

sulta numa violencia rural freqfiente naAmazonia,principalmen

te em conflitos de terra. E apesar dos investimentos imensos em

projetos rurais - como a rodovia Transamazonica, projetos agro

pecuarios, madeireiros, minera9ao - a reg1ao se torna cada vez

mais urbana, assim repetindo muitos aspectos da dinamica socio

economica das metropoles brasileiras. Mas esta urbaniza9ao da

fronteira amazonica esta acontecendo dentro de urn contexte de

migracao rural. Existe urna migracao macica de pequenos agricul

tores e trabalhadores rurais para a Amazonia, especialmente pa

ra 0 suI do Para, Mato Grosso do Norte, Rondonia e Acre, onde

a luta pela terra e mais intensa. 4

Alguns dados recentes comprovam esta urbanizacao rapida da

fronteira amazonica. Em 1980, 52% da populacao dos seis esta

dos e territorios da Amazonica brasileira (Rondonia, Acre, Ama

zonas, Roraima, Para e Amapa) foi classificado como urbana. Es

ta taxa de urbanizacao da Amazonia ainda era menor que a taxa

do pais como urn todo em 1980, quando 67% da populacao brasi1ei

ra era urbana, mas 0 crescimento amazonico seguia urn ritmo mui

to maior - entre 1960 e 1980, enquanto a popu1acao urbana do

Brasil crescia a urn ritmo anua1 de 7,85%, a da Amazonia crescia

10,85% ao ano, como indica 0 Quadro 1:
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QUADRO 1

Taxas de crescimento demografico
no Brasil e na Amazonia brasi1eira, 1960-1980

1960 1980 Media anua1

Brasil 70.070.000 119.002.000 3,49%

Rural 38.767.000 38.566.000 -0,03%

Urbano 31. 303.000 80.436.000 7,85%

Amazonia 2.562.000 5.880.000 6,47%

Rural 1.604.000 2.843.000 3,86 %

Urbano 958.000 3.037.000 10,85%

FONTE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, 1983.

Dadoeste quadro de crescimento demografico intenso, alem

da mudan9a ecologica e conflito social, costuma-se dizer que a

Amazonia sofre uma ocupa9aodesordenada; a implica9ao e que so

urn planejamento mais tecnico pudesse salvar a regiao. :e claro

que a violencia social e 0 desperdicio ambiental sao lamenta

veis e aparentemente trazem consigo muita confusjio , Mas num

planomais profundo,. pode-se ver uma 16gica atras das aparen

cias: e a expansao das for9as do mercado capitalista na AmazO

nia, incentivada pelo Estado. Esta ideia em si mesma nao e ori

ginal. varios autores, brasileiros e estrangeiros, a tern afir

mado. S Aqui nos queremos contribuir com urn modele geografico

historico que explica a seqtiencia de mudan9a regional de uma

forma mais compreensivel; tambem, para ilustrar 0 modelo,apre

sentaremos 'um estudo de caso no SuI do Para.

11m Modelo Dinimico da Fronte:lra AmazOnica

o desenvolvimento dependente da Amazonica se reflete na

mudan9a historica da paisagem regional. 0 meio ambiente amazo

nico se modifica de acordo com seu grau de incorpora9ao ao mer

cado capitalista; na epoca moderna, desenvo1ve-se esta expan

sao economica regional com 0 apoio do Estado, que fornece in

centivos fiscais, infraestrutura de transporte e comunica9oes,

e projetos dirigidos de co1oniza9ao, etc. 0 Quadro 2 mostra uma

seqUencia historica abrangente das fronteiras amazonicas:
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A transi¥aourbana na fronteira Amazonica
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£ claro ·q ue esta seqdencia tern muitas variac;:oes, porque a

historia geografica de urna area dependera de condic;:oes locais.

Nurna escala regional, porem, ha uma tendencia a seguir uma se

qdencia historico-geograf~cacorn a predominancia das seguintes

formac;:oessociais: a economia de sUbsistencia; a fonteira de

recursos extrativos; a fronteira de agric;:ultura pioneira, mar

cada pela migrac;:aodecarnponeses; a fronteira velha, onde se

nota urna concentrac;:ao de propriedades e investimentos; e final

mente, a primazia urbanae a "despopuLacjio " rural. Atraves des

ta seqdencia, a populac;:ao regional cresce e a presenc;:a de flo

resta diminui. Mas e importante notar que 0 crescimento derno

grafico nao e exatarnente a causa do desmatarnento; isto depende

mais da tendencia de usar 0 solo em grandes projetos agrope

cuarios . A seguir haurna breve descric;:ao das fases tlpicas ' de

integrac;:ao ao mercado capitalista:

1) A Eoonomi.a 'de Subsistencia: grupos' de indIgenas nativos

mantern uma economia "natural ';, estavel e fechada , basi-
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camente, em equilibrio como meio ambiente local. A ca

~a, a pesca, e a agricultura mantem uma escala reduzi

da, de forma que a floresta tropical se regenera sem

dane permanente. A forma dominante de povoamento nesta

forma~ao precapitalista e a aldeia tradicional. Infe

lizmente, estes grupos indigenas sao os primeiros a se

rem expulsos de suas terras com a expa~sao da frontei

raj suas terras sao expropriadas e eles estao colo

cados em reservas restritas, empurrados para areas mais

distantes nas florestas tropicais, ou simplesmente opri

midos pelosgrupos invasores.

2) A Extra~ao de Recursos Naturais: 0 descobrimento de re

cursos naturais na regiao - como madeira, minerio, e

seringueira - estimula apenetra~ao de indus trias ex

trativas. Estas empresas empregam a popula~ao nativa e

migrante para extrair osrecursos num processo primi

tivo, intensivo em trabalho manual de apropria~aoj se

os .r e cursoa tern muito ·v a l o r , grandesempresas poderjio

entrar logo, e com 0 apoio do Estado, passarao a capi

talizar 0 processo extrativo. Esta front.eira de recur

sos extrativos pode durar muito tempo - ate gera~Oes

com uma serie de ciclos de .explora~ao de produtos de

valor, dependendo das condi~oes ambientais e da situa

~ao do mercado para materias primas. Durante os perio

dos de declinio, a popula~ao tende a diminuir e se con

centrar nos nucleos urbanos criados como pontos de

transporte e comercio durante os periodos de expansao.

A .i n f r ae s t r u t ur a de transportes e comunica~oes - faci

lidades de transporte fluvial, estradas de penetra~ao,

pistas aereas - atrai agricultores e fazendeiros para

a regiao.

3) Agricultura Pioneira: a migra~ao de camponeses, que

utilizam 0 trabalho familiar para desmatara floresta

e desenvolver uma agricultura, orientada tanto para 0

consumo domestico como ao mercado, significa urn cresci

mento demografico notavel. As vezes as estradas e comu

nica~oes sao melhoradas ainda mais, permiti~do 0 t!ans

porte de produtos agricolas aos mercados locais e re-
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gionais. Mas, mesmo assim, geralmente surge uma seriede

problemas na frente de agricultura pioneira - isola-

mento, falta de apoio tecnico e financeiro, e con-

flitos de terra, etc. - todos os quais acabam forjan

do uma fronteira de propriedades grandes. A curto pra

zo, a populayao cresce, e uma reserva de lavradores sem

terra se acumula nos povoados locais; a longo prazo, 0

crescimento continuo da populayao depende das condiyoes

de absoryao deste exercito de reserva em outras ativi

dades economicas, como industria e comercio.

4) A Fronteira Velba: a consolidayao do mercado capitalis

ta, notada por uma concentrayao depropriedades e in

vest~mentos nas maos de fazendeirose empresas, muitas

vezes sediadas fora da regiao, e acompanhada por urn de

clinio do pequeno agricultor. as grandes projetos agro

pecuarios saoimplantados e a floresta e cortada, cri

ando uma nova migrayao de camponese.s e migrantes sem

terra em direyao as novas fronteiras, ou para os povoa

dos em expansao.

5) Primazia Urbana e DesPOpula~ao Rural: as florestas lo

cals ja estao derrubadas, e a maior parte dos recursos

e extraida; as terras se consolidam em grandes proprle

dades e a populayao rural entra em declinio. as povoa

dos locais commais sucesso, favorecidos por vantagens

delocalizayao, transporte, e comercio, evoluem para

constitulr centros urbanos estaveis. as menos favorecl

dos d~inuem, ou ate desaparecem. FOfma-se uma hierar

qUi~ urbana ass~rica, com a dominayao das metropoles

nacionais (como Sao Paulo e Rio de Janeiro) e regionais

(como Belem e Manaus) nas frentes de expansao recen

tes. 6

Este processo historico mostra uma logica clara, apesar da

desordem social obvia na ocupayao da Amazonia. A concentrayaode

uma populayao camponesa flutuante, gradualmente convertida em

trabalhadores empregados, explica porque as "cidades rurais"

ou "cidades de camponeses" estao formando-se na regiao. Os po

voados servem de pontes de acumulayao da for~a de trabalho, a

qual desenvolve atividades extrativistas, 0 desmatamento da
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floresta, e a implantaQao de projetos agropecuar~os. Nestes se

tores, ha uma demanda inicial muito alta para trabalho. Mas

esta procura cai apos alguns anos, Obrigando os trabalhadores

a migrar para outras frentes de expansao. Urn nurneroso proleta

riado tende a se mover entre os diferentes setores de produQao,

povoando os centros urbanos no interior da Amazonia.

Apesar de extenslvos investimentos visando a ocupacao dos

vastos espacos naAmazonia, 0 porgrarna para fixar a populacao os

na terra nao tern tide tanto exito, precisarnente porque se favorecan

os grandes projetos ern detrirnento dos esforQos locais de peque

nos agricultores. Os migrantesruraisservem de urn "exercito

carnpones de reserva", facilitando processos extrativos baratos

na peri feria e acumulaQao de riquezas nos grandes centros eco

nomi.cos , E a rapidez deste processode ocupacao e not.ave Le as

frentes de expansao na Amazonia atual geralmente passarn por es

ta seqUencia ern urn periodo de decadas; urna fronteira nova logo

e ultrapassada. Esta tendencia atual se observa no caso do sul

do Para.

Evoluc;rao Geografico-Historica do SuI do Para

Os esforQos para explorar e ocupar 0 interior da Amazonia

comeQaram na epoca colonial, mas a incorporaQao efetiva da re

giao a economia mundial so data do seculo passado. Durante 0

ciclo extrativo da borracha, estabeleceram-se a beira dos rios

populaQoes de migrantes brasileiros, principalmente do Nordes

te, deslocando os grupos indIgenas. No sul do Para, a expansao

e retraQao dos ciclos extrativos da borracha, castanha do Para,

minerios e outros recursos naturais determinararna evoluQao ~

grafica de povoados como Maraba, Sao Felix do Xingu, e Concei

Qao do Araguaia ate a Segunda Guerra Mundial, quando 0 setor

agropecuario comeQou a se desenvolver. 7

A partir dos anos 70, corn a constru9ao das estradas de

penetraQao como a Transarnazonica, os fluxos migratorios na re
giao aumentararn consideravelmente, particularmente no sul do

Para, on de 0 Polo Carajas oferecia minerios, madeira, e terras

para agricultura epecuaria. as municIpios de Marabii., ConceiQao
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do Araguaia e Sao Felix doXingu, antigamente isolados, trans

formaram-secom 0 rapido aumento da populayaoao longo das es

tradas e '0 conflito social que, surgiuentre posseiros, indios,

efazendeiroS. Urn caso ilustrativo desta transformayao e a ci

dade de Xinquara, qile surgiu,em 1975 no entroncamentodas es

tradas de Marabapara Conceiyao do Araguaia, a PA-150, e Sao

Felix do Xingu, a PA~279. Indica-se esta area no Quadro 3.

Aevoluyao da paisagem ao -redor de Xinguara, mostra a se

qllencia geografico~historicaindicada no Quadr02, eIribora com

algUmas caracteristicas especificas, devido ascondiyoes locais.

Inicialmente chamal;io "Entroncamento do,Xingu", 0 novo povoado

cresceu rapidamente' e atingiu umapopulayao de aproximadamente

8.000 em 1978, menoS de doisanosdepois de surgir como centro

duma verdadeira "corrida pela terra". 0 governo do estado 0.0

Paraanunciou um prograrna de colonizayao na regiao, que atraiu

uma grande ,pOpilla'yao camponesa em busca de terras. Em menos de

quinze dLas' em novembro de 1976, 0 governo do estado do Para re

cebeu maisde 1.500 pedidos de terra de chefes de familia. An

tes de comeyar 0 programa, porem, a regiao caiu sob a jurisdi

yao federal, por causa de uma ,projetada estrada. Depois disto,

somente uma pequena parte· dcipopulayaocamponesa conseguiu ter~

ra para cultivar; a maior parte trabalhou em outros setores da

economia 10cal. 8

A madeira foi ,0 "motor"que dirigiu a economia local ini

c La Lmence . ,Em 1978, havia 10 serrarias em Xinguara, dedicadas

exclusivamente a explorayao domogno, empregando diretamente urn

total medio de 320 pessoas, sem contar as numerosas pessoas

trabalhando independentemente na extrayao de madeira na flores

tao A produyao mensal do mogno serrado atingiu uma media de

4.375 metros cubiClOS nas dez serrarias de Xinguara, sem contar

a madeira "em tora" (nao serrada) expor tada diretamente da. re

giao. Mas com aeliminayao do mogno das areas locais, as "ser

rarias volantes" desapareciam de Xinguara, geralmente mudando

se mais para 0 interior. 9

Uma decada apos 0 surgimento do povoado de Xinguara, 0

mogno local ja tinha sido quase todo extraido e as serrarias

existentes dependiam muito mais de madeira da regia-o de Sao

Felix do Xingu. Em 1988, restavam apenas tres serrarias em Xin-
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guara, mas duas delas produziam madeira laminada ou compensa

da; e a forya de trabalho empregada diretamente nas tres ser

rarias tinha aumentado para uma media de 600 trabalhadores. A

produyao mensal de madeira em 1988 variava entre 1.550 e 1.900

metros cUbicosde madeira serrada, e quase 2.000 metros cubicos

de madeira compensada ou laminada. lsto indica que a produyaode

madeira em Xinguara continuava como atividade importante na

economia 10cal,embora a madeira vinha de 10nge e 0 processo de

produyao era rnais :l.ndustrializado. Ate mais trabalhaddres de

Xinguara se encqntravam empregados no setor de madeira, e duas

das serrariasrElStarites eramorganizadas como "company towns",

com areas,fechadas para a residencia dos empregados.

Alem do aumento da forya dEltrabalho em madeira, mais im

portante eoaumento no setor de serviyos urbanos. Atualmente,

Xinguara conta com mais c:ie quatrocentos estabelecimentos comer

ciais, como hoteis, restaurantes, 10jas, oficinas mecanicas,

bancos, etc. Ja se nota 0 comeyo de primazia urbana, pois Xin

guara superou povoados vizinhos mais antigos como Rio Maria, e

serve como centro comercial 10cal. 10

Na area ao redor de Xinguara, muitas terras foram desmata

das e consolidadas durante os ultimos anos. Dos 47.000 quilo

metros quadrados naregiao, foram desmatados 56 300 em 1972

(0.63% da area); 1. 700 km2 em 1977 (3.6%), e 8.200 km2 em 1985

(17.4%). As areas de devasta¥ao se concentram pr6ximas aos po

voados e ao 10ngo das estradas. 11 Tambem, os titulos de terra

se encontram principalmente nas maos de latifundiarios e em

presas rurais: 39% dos titulos dominam 85% da terra total; os

minifundios, que constituem 61% das propriedades no municipio,

controlam apenas 15% da terra. Estas tendencias se observam no

Quadro 4.

Xinguara continua como urn municipio violento em questoes

de terra. Documentos da Comissao Pastoral de Terra indicam que

mais de 15.000 agricultores se encontram sem terra no ' municI

pio; em 1986, 32 areas estavam em conflito, principalmente em

lutas entre fazendeiros e camponeses, afetando 1.200 familias.

Esta desapropria¥ao do campesinato contribui para 0 crescimen

to da populayao nos povoados da regiao.
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QUADRO 4

Imoveis Rurais, Xinguara, 1986

No. imoveis Area

# % Ha. total % Ha. Media

Minifiindios 1. 491 61 94.954 15 63 h a ,

Empresas Rurais 124 5 173.889 28 1.402

Latifiindios 830 34 350.853 57 421

Total 2.445 100 619.696 100 253

FONTE: INCRA, Sistema Nacional de Cadastro Rural, 1986.

Xinguara foi emancipado de Concei~ao do Araguaia e con-

vertido em municipio em 1982, com uma area ao redor de 11.344

km2. A popula~ao total do municipio foi estimada em 105.619 em

1985, quase urn ter~o urbano. A popula~ao da sede municipal foi

estimada em 20.000. 12 A popula~ao urbana desfruta de uma es

trada pavimentada para Maraba e Concei~ao do Araguaia, alem da

eletricidade da represa de Tucurui. Alem disso, ja se notam

bairros nobres em Xinguara, com casas luxuosas, quase mansoes,

indicando uma estratifica~ao social na fronteira. Na decada

passada, Xinguara passou de uma fronteira de recursos extrati

vos a uma fronteira velha.

ConclusOes: Cidades de Camponeses?

Na economia politica de expansao capitalista na Amazonia,

novos povoados surgem na fronteira a medida que 0 setor pre

capitalista se converte numa for~a de trabalho pago, servindo

para facilitar a explora~ao barata dos recursos naturais. Este

processo exibe a resistencia social do campesinato, que luta

pela autonomia social frente as grandes fazendas e as empresas

rurais. Mas, ao final, a terra geralmente fica concentrada em

maos de grandes proprietarios, dado a politica agraria predo

minante na regiao. A popula~ao rural se encontra nos povoados

como urn novo proletariado na fronteira. 0 futuro destes povoa

dos, porem, depende de suas vantagens geograficas relativas den-
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tro da nova rede urbana em forma~ao na regiao. Apesar da apa

rente descentraliza~aourbana na Amazonia, a fronteira mostra

indIcios de urn novo tipo de primazia urbana. A longo prazo, se

reproduz na fronteira amazonica 0 desenvolvimento desigual que

caracteriza a urbaniza~ao em outras regioes.
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