
Bordas do Pantanal
(Ocupa~io,dinamismo e meio ambiente)*

Ido Luiz Michels"
Tito Carlos M de Oliveira'"

Resumo

o objetivo central deste artigo e traduzir 0 processo de
ocupa~ao e dinamismo da chamada Bordas da Bacia do Alto
Paraguai (BAP).

Com base metodologica situada nos pacimetros: meio
fisico, rela~oes sociais de produ~o e as rela~oes de proximidade
cultural e historica, buscou-se entender as distintas fuses da
ocupa~ao em cada "peda~" do Pantanal Sul-matogrossense, bem
como os principais vetores que proporcionam 0 dinamismo nas
bordas meridional e setentrional da BAP/Sul.

o texto caracteriza com propriedade a importancia das
"zonas pioneiras" movidas pela "febre" do cafe, a expansao do
criatorio zebuino e a incorpora~ao da sojeicultura na regiao.
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Por fun, considerando a rapidez da ocupa930 territorial
tomou-se necessario a analise das conseqiiencias mais visiveis
deste processo no meio ambiente pantaneiro.

Palavras-chave: Pantanal, Mato Grosso do SuI, Bacia do Alto
Paraguai, Zonas Pioneiras.

Abstract

The main goal of this article is to show the process
of occupation and dynamics of the so-called "borders" of the
Paraguay Basin(Bacia do Alto Paraguai-BAP. Based
methodologically on the following parameters: physical
environment, social relations of production and relation of cultural
and historical proximity, we have tried to understand the different
phases of occupation of each part of the Mato Grosso do SuI
Pantanal as well as the main vectors that enable the dynamics in
the meridional and setentrional borders of BAP-Sul(Paraguai
Basin-South. The text enhances the importance of the "pioneer
regions", moved by the coffee "boom", the expansion of the zebu
cattle raising and the incorporation of the soya culture in the
region. At last, due to the speed of land occupation, it was
necessary to analyse the most visible consequences of this process
in the Pantanal environment. key words: Pantanal, Mato Grosso do
SuI, Paraguay basin, Pioneer zones

Exordio

A superficie terrestre, no decorrer do tempo, foi marcada
por modifica90es que moldaram a estrutura, a forma e a
consistencia do ambiente natural. Contudo, as modifica90es mais
agudas na paisagem da Terra - em especial nos ultimos seculos do
milenio que se fmda - nao foram dadas pelo movimento natural por
si, mas sim, pelas a95es do homem enquanto elemento social.

AristOteles - na sua Politica - nos ensina que "e evidente
que 0 homem, muito mais que a abelha ou outro animal gregario, e
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urn animal social". Urn ser humano e incapaz de existir sem a
presen~ de outro. Para transformar a natureza - donde se tiram os
elementos para a satisfa~ao de suas necessidades - 0 homem
necessitou dispor, alem de seu trabalho, do trabalho de outros;
juntos desenharam uma nova paisagem sobre a crosta terrestre. A
a~ao, ou melhor, a historia do homem sobre a natureza pode ser
entendida como a cria~ao e recria~o de urn novo ambiente cada
vez menos natural e cada vez ma.is social.

a trabalho social transformou a natureza. A natureza
primitiva tomou-se, no cotidiano, algo aparentemente ausente.
Uma segunda natureza, reconfigurada e mercantilizada em predios,
ruas, enlatados, roupas etc tomou 0 sentido da aparencia original.
Essa segunda natureza edificada pela materialidade social, passa a
exigir, ininterruptamente, 0 surgimento de novos e aperfei~oados

engenhos, capazes de transformar ainda mais a natureza natural.
Isso reflete, de urn lado, a evolu~o crescente das for~as produtivas
e, de outro, impoe novas formas de conviver e habitar. A cidade,
em especial a metropole, e 0 ambiente mais bern acabado dessa
construtura.

Esse novo meio ambiente que promoveu a ruptura com 0

desequilibrio ecologico e, em sintese, a conjuga~o de objetos
fixos e diferentes fluxos interconectados. As modemas fabricas ao
lado de arcaicas estruturas manufatureiras, os elegantes shoppings
centers tomeados por pequenas lojas e botequins de mau aspecto,
os gigantes sistemas de engenharia (auto-estradas, rede de
transmissao de energia etc.), coadunados com ''pinguelas'' e casas
de pau-a-pique, entre outros, constituem, em contraste, os mais
legitimos elementos da paisagem modema. A a~o transformadora
do homem criou novas e novissimas tecnologias geradoras e
produtoras e, em contrapartida, ecossistemas antagonicos e
coadunados ao mesmo tempo.

Concomitantemente, 0 tempo deixou de ser urn elemento
da natureza para ser fabricado pelo homem. a meio ambiente
passou a ser fruto, entao, de urn tempo historico contextualizado
diante das diversas condi~oes de convivencia entre os homens.
Assim, 0 meio ambiente e nao apenas os homens e seus objetos
materiais, mas tambem 0 produto social da a~o de cada periodo:
as classes, a cultura, os mitos, os simbolos e as utopias legadas.
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A Bacia do Alto Paraguai (BAP), confonne caracterizada
pelo Projeto PCBAP como urn tOOo, e constituida por duas grandes
forma~oes naturais com caracteristicas bi6ticas e abi6ticas
definidas e pr6prias: a planicie do Pantanal e as areas de planaltos e
serras. Deve-se observar ainda que, mesmo dentro de cada
forma~ao natural, a desenvoltura da ocupa930 antr6pica nao se
apresentou de forma is6crona e muito menos similar. Propicia, com
efeito, estruturas urbanas antagonicas, hierarquizadas e de
dinamismo economico regional diferenciado.

Este texto, por isso, esta significando, em termos
especificos, uma tentativa de estabelecer uma analise do processo
evolutivo regional, significando urn esfor~ de analisar os impactos
da estrutura e da dinamica da economia regional sobre 0
ecossistema pantaneiro.

Ocupa~io e dinamismo regional da Bacia do Alto Paraguai (sui)

o dinamismo da BAP, ao longo das ultimas decadas, tem
se mostrado substancialmente diferenciado, tanto em nivel regional
quanto urbano. 0 processo de ocupa9ao do territ6rio e nascimento
de cidades, a grosso modo, vem-se constituindo em urn espelho da
din8mica do processo de incorpora9io da regiao a econOInia
nacional e intemacional.

Nesse sentido, a abordagem sobre 0 dinamismo regional e
suas interferencias no meio ambiente passa pelo entendimento do
processo de ocupa9io da BAP. 0 avan~ da ocupa9io territorial
responde, vis-a-vis, a uma conjuntura nacional de incOrpora93.0 dos
espa~s regionais e a uma economia cada vez mais integrada e
cornandada por urn "centro dinamico" (leia-se Sudeste), ao mesmo
tempo ligada ao sistema capitatista intemacional.

Para efeito didatico, dividimos a BAP/sul em tres peda~s,

cuja base metodo16gica situou-se em tres parfunetros: 0 meio
fisico, as rela95es sociais de produ9io e as rela95es de
proximidades culturais e hist6ricas. Encontram-se, emao, seis
cidades no Pantanal: Corumha, Porto Murtinho, Miranda,
Aquidauana, Ladario e Anastacio. Dez cidades na borda
meridional: Caracol, Bela Vista, Jardim, Bodoquena, Bonito, Guia
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Lopes da Laguna, Dois Innaos de Buriti, Nioaque, Antonio Joao e
Terenos, e, as partes dos municipios de Sidrolandia e Jaraguari. E,
dez cidades na borda setentrional: Sonora, Alcin6popis, Pedro
Gomes, Coxim, Rio Verde de Mato Grosso, Camapua, Sao Gabriel
D'Oeste, Rio Negro, Corguinho e Rochedo, e parte dos municipios
de Costa Rica e Bandeirantes (Figura I).

Emister ressaItar que a dinamica de ocupa930 da bacia nao
se apresenta de forma uniforme nem isOcrona. Por isso, deve-se
identificar quais os principais vetores da ocupa~o e em que tempo
se deram. A ocupa9ao do Pantanal, por exemplo, soberbamente
explicado e analisado PQr Valmir Correa em seu "Pantanal 
Enclave das Aguas", tern sua dinamica de ocupa930 toda ela ligada
ao criat6rio bovino para 0 mercado nacional no decorrer do seculo
passado (ver tambem MAMIGONIAN, 1986). Muito diferente,
portanto, do dinamismo encontrado na borda setentrional, durante
o segundo lustro dos anos setenta, quando apresentou uma
agricultura comercialligada ao mercado intemacional, a seguir.

a. 0 processo de ocupa~io das bordas: anos 50 e 60
Considerando os limites metodologicos e temporais

impostos para conclusao deste estudo, restringiu-se a investiga~o

ao processo de ocupa~o ocorrido no periodo pos-metade do seculo
atual. 0 corte historico deve-se a dois fatos essenciais: urn, a
lentidao e uniformidade dos acontecimentos precedentes aos anos
cinqiienta; e outro, 0 fato desses acontecimentos terem sido
suficientemente desenvolvidos pelos autores citados. Outro fator
que nao pode ser minimizado, e que a ocupa~o - aqui entendida
como crescimento populacional, expansao das atividades
economicas e nascimento de cidades - da BAP, assim como do
Centro-Oeste como urn todo, deu-se a partir da marcha para 0

Oeste, programa do govemo Vargas. Assim, os anos cinqiienta
satisfazem como baliza para 0 entendimento da ocupa9ao.

69



FIGURA 1

Frentes de ocupa~io da Borda Meridional e Borda Setentrional
nas decadas de 1950 e 1960.
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A OCUpa930 da Bacia do Alto Paraguai, em sua parte suI,
tern, em sintese, dois vetores determinantes: 0 gado e 0 cafe. 0
primeiro, movido pelo aumento do rebanho bovino nos pantanais;
o outro, movido pela expansao das zonas pioneiras provenientes do
Sudeste (em especial de Sao Paulo). E ambos inseridos no contexto
de urn mercado nacional cada vez mais consolidado e de urn
mercado internacional reativado, apos intenso periodo recessivo
(1920-1948).

Nos primeiros anos da decada de cinqiienta, encerra-se
mais urn "cicio das cheias" na regiao dos pantanais, colocando
avantajadas condi90es de crescimento do rebanho bovino no
periodo subsequente. Numa razao inversamente proporcional,
quando descia 0 nivel das aguas crescia 0 rebanho. Em Corumba 0
Censo de 1950 acusava a presen9a de urn rebanho de 573.311
cabe9as; tres anos mais tarde 0 rebanho estava calculado em
778.748 cabe9as (CAMPOS, 1960), isto e, 35% superior.
Aquidauana, outro exemplo, em 1950 possuia urn rebanho de
342.312 cab~as de gado, que em 1953 ja passava de 418 mil.

No conjunto, 0 rebanho bovino da regiao compreendida
como Pantanal, que em 1950 apresentava 1,1 milhao de cabe9as,
dez anos mais tarde ultrapassava 1,6 milhao (urn crescimento de
45,5%). Na mesma proporcionalidade, crescia 0 numero de
estabelecimentos de pecuaria, 48,3% na decada.

Todavia, ha de se considerar a baixissima capacidade do
Pantanal em absorver 0 potencial de crescimento do rebanho. A
presen9a de lagoas e "cordilheiras" que, qualitativamente,
propiciavam a cria930 do gado em condi90es favomveis e a baixo
custo, quantitativamente, pressionavam a manuten930 da propor9ao
de cab~as de gado por hectare - apenas uma cab~ para quatro
hectares era suportavel sem absor930 de novas tecnicas. Noutros
termos, 0 crescimento do rebanho estava condicionado a urn limite
fisico imposto pela geografia da regiao. 0 Pantanal que - no dizer
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do poeta - "1130 tern limite"l, paradoxalmente impoe severos
limites aos objetos e fluxos nele presentes.

Esse limite termina sendo 0 "carma" do fazendeiro do
Pantanal: durante as enchentes necessita retirar 0 gada para as
partes mais altas ante a possibilidade da mortalidade do rebanho;
nas secas, 0 futor crescimento e 0 elemento de imposi~ao it retirada
do rebanho ante a possibilidade de emagrecimento do gado, e,
como efeito, emagrecimento dos lucros. Por outro lado, as
condi~oes culturais e geognificas de ocupa~ao da regiao, cultuando
uma tradi~o quase que "extrativa" do gado, foram, no decorrer do
tempo, impedindo que se engendrassem formas mais dinamicas e
mais modemas de manejo, e fazendo com que persistissem
baixissimas taxas de desfrute do rebanho.

Tudo isso condicionou, tambem, a persistencia das
rela~oes sociais de produ930. As rela~es do fipo agregado foram
dominantes ate ha poucos anos. Por outro lado, 0 aumento da
produ~ao passava pelo aumento do latifUndio e nao pela adequa~ao

de tecnicas mais apuradas.
Nesse sentido, os fuzendeiros do gado, diante do aumento

do rebanho, e movidos ainda pela perspectiva de uma conjuntura
intemacional de crescimento do consumo e do mercado, passaram
a investir em novas terras. Como as terras do Pantanal estavam
ocupadas por grandes latifUndios, nao lhes restou senao a expansao
do criatorio para as bordas.

Aqui, e pertinente observar as liga~oes e "hierarquias"
entre as cidades durante os anos cinqiienta. Analisando-se os
numeros e as fontes documentais e litenirias da epoca, obtem-se 0
seguinte quadro. Primeiro, existia uma debil liga~ao entre as
cidades por via terrestre. Dentro da BAP, nao havia sequer uma
estrada asfaltada, e as estradas de rodagem existentes foram
construidas, aproveitando-se velhas estradas carreteiras,
permitindo, inclusive, a permanencia daquela modalidade de
transporte (carros-de-boi, charretes etc.), ou seja, eram

1 Manoel de Barros no seu Livro de "PrC-Coisas" relata que "no Pantanal
rno se passa a regua. A regua e existintura do limite. E, 0 Pantanal rno
tern limite".
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insuficientes, tortuosas e de dificil manuten~o. Os caminhos de
ferro faziam a liga~o apenas entre as cidades de Corumba,
Miranda, Terenos, Campo Grande e mais Sidrolandia pelo ramal
de Ponta Porn. A navega~o fluvial ligava com freqiiencia (0 ano
tOOo) apenas as cidades de Corumba, Ladario e Porto Murtinho; e,
parte do ano, as cidades de Aquidauana (rio Aquidauana), Miranda
(rio Miranda), Bela Vista (rio Apa) e Coxim (rio Taquari). No
conjunto, com exce~o das que eram ligadas pela ferrovia, as
cidades se comunicavam com imensas dificuldades. Desta maneira,
obtem-se a arquitetura de uma rede de cidades hierarquizadas:
cidades e vilas ligavam-se imediatamente a uma cidade de maior
porte com vistas ao seu abastecimento comercial e de serviyos.

Mesmo considerando que todos os caminhos da epoca
apontassem na dire~o de Campo Grande - urn centro
submetropolitano - Corumba, Coxim, Bela Vista e Aquidauana
possuiam nos seus contomos, cidades e vilas satelites. Essas
cidades - a exce~o de Coxim - em 1955, possuiam uma estrutura
comercial e de serviyos muito superior as demais dentro da BAP.

E importante ressaltar que Coxim, em meados da decada
de cinqiienta, era uma pequena cidade de pouco mais de dois mil
habitantes, mas possuia uma articulayao comercial privilegiada:
comunicava-se com Campo Grande e com Cuiaba (capital), pois
ficava a beira da estrada, e com Corumba atraves do rio Taquari
(afluente do Paraguai). Isso fazia com que Corumba possuisse uma
liga~o comercial mais estreita com a borda setentrional do que
com a borda meridional.

Por sua vez, Bela Vista possuia uma articula~o comercial
mais intensa com a regiao de Ponta Pora e Dourados; articulayao
historica, sobretudo. Por Bela Vista passava 0 flex Paraguaiensis
(mate) principal prOOuto de exporta~o do suI do velho Mato
Grosso ate 0 primeiro quartel deste seculo. Essas articula~

possibilitavam 0 comercio de terras e, por conseguinte, a
transfecencia de rebanhos. Sem embargo, h3 urn avanyO do rebanho
pantaneiro em dir~o as savanas da Serra do Pantanal,
espalhando-se as margens do Taquari e do Coxim. A ocupa~o

dessas terras de vacarias de Coxim, Rio Verde e Camapua suscitou
urn movimento populacional, desembocando na compra de terras
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por fazendeiros da regiao de Campo Grande, de Cuiaba e de outros
estados, especialmente de Minas Gerais e da Bahia.

o conjunto desses tres municipios em 1950 apresentou no
Censo pouco mais de 160 mil cab~s de gado e 269
estabelecimentos de pecu:iria; dez anos depois, esses municipios
registravam mais de 850 estabelecimentos e 418mil cabe~s de
gado. Apesar de se notar urn aumento significativo no mimero de
estabelecimentos, nao se constata, entretanto, mudan~s na
estrutura fundi:iria; ao contr:irio, verifica-se no Censo-60 uma
media superior a 2.300ha. por estabelecimento.

Noutro lado, pelas bandas da Serra da Bodoquena, a
ocupa~o por rebanhos bovinos tambem corne~ a intensificar-se,
sendo os principais ocupantes origmarios do extremo suI do estado.
No periodo em pauta, acontecia urn processo de ocupa~o

direcionado - para a agricultura - por empresas colonizadoras2 na
regiao de Dourados, nas terras do grande Bata e de Navirai. A
chegada de "corpo estranho" nos campos de vacarias de Dourados
consumou urn desalojamento de medios pecuaristas (propriet:irios
e arrendat:irios), restando a eles urn deslocamento mais a oeste,
onde havia grandes extensoes ainda por serem ocupadas.

Nesse contexto, ocorre urn processo de ocupa~ao das terras
de Bela Vista, Bonito, Jardim e Guia Lopes. Todavia 0 crescimento
do rebanho bovino (pouco mais de 100 mil em uma decada) e a
extensao media dos estabelecimentos (1.400ha) sao muito menores
que os observados na regiao de Coxim.

Entrementes, 0 gado nao foi nem 0 ooico nem 0 mais
importante aspecto economico no processo de ocupa~o nas bordas
da BAP. A expansao da agricuhura cafeeira, no primeiro momento,
engendrou formas mais eficientes de consolida~ao economica e
populacional.

Tanto a Borda meridional da BAP quanto a setentrional
foram movidas pelo avan~o da cafeicultura no decorrer dos anos

2
Empresas colonizadoras como 0 Soneco, Vera Cruz e Via<;ao Sao Paulo
- Malo Grosso compravam grandes extensOes de terras 
principalmente do Tcheco Bata - e dividiam em lotes variando de 8 a 25
ha e vendiam a sudestinos em especial. Sobre essa questao, consultar
PEBAYLE & KOECHLIN (1981).
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cinquenta. Havia nas tradicionais areas produtoras de cafe do Pais
urn "esgotamento" do processo produtivo - cultivo, expansao de
outras culturas, formas de explora~ao do trabalho etc 
especialmente no Estado de Sao Paulo. Tal situa~o foi deslocando
trabalhadores e pequenos produtores de suas terras; urn intenso
exodo rural tomou conta do Sudeste. Como efeito, houve uma
drenagem de trabalhadores e cafeicultores expropriados para outras
regioes. Oeste de Santa Catarina, norte do Parana, oeste de Sao
Paulo, norte do Rio Doce (ES) e suI de Mato Grosso foram areas
tipicas de expansao de Zonas Pioneiras3

, cuja cultura principal
atava-se ao cafe.

Muitas dessas chamadas zonas pioneiras foram
promovidas e fmanciadas pelo aparelho estatal local; no Mato
Grosso (do SuI) os exemplos mais expressivos foram as Colonias
sediadas no Municipio de Dourados. Todavia, as condi~oes

favoraveis ligadas a qualidade e ao pr~o das terras incentivaram
empresas colonizadoras e ate mesmo corretores a investirem na
venda de terras para sudestinos.

Apoiados na forte corrente expansionista do cafe (sem,
entretanto, significar obrigatoriedade do plantio desse produto)
varios projetos de acomoda~o de colonos e coloniza~o foram
criados nas bordas da Bacia: Colonia Arnaldo E. de Figueiredo (na
hoje Bodoquena); Colonia Rio Negro (em Rio Negro); Colonia Sao
Romao (em Coxim); Colonia Penzo (na hoje Antonio Jo3o);
Colonia Cip6 (em Aquidauana); Colonias Cascavel e Buriti (em
Terenos). Sao, possivelmente, os melhores exemplos da tentativa
da expansao da atividade agricola para urn territ6rio
tradicionalmente pecuarista.

A abund3ncia de terras na regiao, a grosso modo, nao
constituiu para 0 grande latifUndio pecuarista algum incomodo,
como OCOrreu na regiao do extrema suI do estado. Ali, a
modifica~ao da paisagem - dada especialmente pela circula~o de

3 "De uma zona pioneira - esclarece Waibel (1979: 282 ) - em geral, s6
falamos quando, subitamente, por uma causa qualquer, a expanS§o da
agricultura se acelera, quando uma especie de febre toma a popula~ao

das im~Oes mais ou menos pr6ximas e se inicia 0 fluxo de uma forte
corrente humana, ...".
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novas mercadorias - de forma lenta, engendrou, cumulativamente,
formas diversas de valorizayao das terms. Isso resultou, sem
embargo, no aumento do ritmo da ocupayao de novas areas
pastoris.

Nos anos cinqiienta nao se verificou, na regiao,
alguma mudan9a aguda nos padroes de comportamento
produtivo, nem tampouco uma mudan9a estrutural do espa90.
Contudo, ocorreu a genese de urna mudan9a qualitativa e
quantitativa que se dara em decadas posteriores.

Na realidade, a febre do cafe, naquele periodo, possuia seu
locus de prioridade dentro do Mato Grosso (do suI): a regiao da
grande Dourados. Assim a produyao agricola crescia no decenio
1950-1960 de forma lenta, exce~ao feita aregiao dos arredores de
Campo Grande, puxada pelo dinamismo particular da cidade. No
caso do cafe, embora os mimeros apresentassem percentuais
expressivos, 0 quantum absoluto era irris6rio: a borda meridional
tinha, em 1950, apenas 20 estabelecimentos que produziam 8
toneladas de cafe; em 1955, a produ~ao subia para pouco mais de
600t (contando com Jaraguari, localizada nos arredores de Campo
Grande) e, em 1960 excedia a 94Ot. Na borda setentrional, a
produyao que era de 90t em 1950, dez anos mais tarde atingia mais
de 2.3001, incluindo as 1.80Ot de Corguinho, cidade ao entomo de
Campo Grande. Isto e, a produ~o nao respondeu ao clamor de
intensas modificayoes na estrutura espacial. Todavia nao pode ser
desprezada.

o volume populacional presente na regiao em questao
suscitou urn movimento de mercadorias antes nao verificado,
desembocando, por sua vez, em novas formas de trocas, novas
formas de relay5es sociais e novo dinamismo economico. Emister
assinalar que esse movimento, per si, nao significava a integrayao
completa do campo nas relayoes capitalistas como urn todo. 0
regime de explorayao do colonato agregado permanecia quase
intocado. Ate mesmo 0 produtor de cafe ou 0 mineiro de diamante
(tambem pioneiros) apenas tangenciavam os circuitos da economia
moderna.

Essa situayao fica melhor evidenciada quando e analisada a
distribui~ao espacial do comercio existente dentro dos municipios,
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do qual uma grande parte ainda se encontrava no campo. A
"Enciclopedia dos Municipios Brasileiros - Mato Grosso" destaca
que, em Camapua, por exemplo, verificavam-se 20 casas de
comercio varejista na sede do municipio e mais de 20 na zona
rural; em Sidrolandia, 26 na cidade e 0 mesmo numero no campo;
em Bonito, apenas 10 na cidade e mais de 30 no campo; em
Jardim, 0 mais significativo, havia apenas 5 casas comerciais na
cidade (com fun~oes tambem de atacadista), enquanto no campo
registrava-se a presen~ de mais de 80. 0 comercio no campo nada
mais e que 0 chamado "armazem" de grandes fazendeiros que
abasteciam colonos e agregados que assim se mantinham
dependentes da produ~o.

Mas, se a situa~o no campo e de permanencia, nas cidades
as modifica~oes sao acentuadas. Como ja assinalado, 0 contingente
populacional recem-chegado na regiao promoveu a consolida~ao

de nucleos urbanos estagnados ha decadas. Como lembra WAIBEL
(1979), 0 pioneiro nao significa apenas urn individuo a mais; alem
de expandir 0 povoamento, cria novos padroes de convivencia,
for~ a melhoria das comunica~oes, aperfei~oa as tecnicas e como
efeito altera a vida eomunitaria.

A conquista do status de municipio por algumas
localidades e 0 crescimento do volume populacional urbano sao os
melhores sintomas da contribui~ao dos pioneiros nas bordas da
BAP nos anOS cinqiienta e no primeiro lustro dos sessenta. Na
epoca, nasceram os municipios de Guia Lopes da Laguna, Jardim,
Jaraguari, Terenos, Sidrolandia, Rio Verde de Mato Grosso, Rio
Negro, Anastacio, Caraeol, Bandeirantes, Corguinho, Pedro Gomes
e Antonio Joao, ou seja, 4 (quatro) na parte setentrional, 5 na parte
meridional. Anastacio, desmembrado de Aquidauana, possuia
grande parte de seu territ6rio no planalto e por isso, tambem sofreu
influencia de todo 0 processo descrito.

A maioria das cidades - algumas ainda eram sedes de
distritos ou localidades - cresceram de 1950 a 1960 mais do dobro.
Merecem destaque especial as cidades de Jardim, Rio Verde,
Terenos e Camapua eom crescimento muito superior a 100%.

Pelo conjunto de dados disponiveis, epossivel depreender
que a parte meridional da Bacia possuiu urn dinamismo mais
acentuado que a borda setentrional. A ramo mais acentuada para
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isso, pode-se dizer, foi 0 fato daquela parte ter sido alvo de maiores
penetra¢es de frentes pioneiras; enquanto a parte setentrional foi
foco de expansao das atividades pastoris, tanto dos pantanais
quanta da regiao de Campo Grande.

Em termos ecol6gicos, 0 periodo em evidencia e marcado
por urna forte presen9a da natureza na economia. Primeiro, pelo
fato do sistema de cria9ao de gada zebuino (absoluto no estado ate
hoje) ter interferido nas cadeias alimentares existentes e no
conjunto do sistema vegetal. Tanto no suI quanto no norte, havia
urn predominio da cobertura de urn tapete herbaceo e savanas
arborizadas substancialmente pobres.

o sistema de criatOrio superextensivo (quase extrativo)
apresentava urn crescimento do rebanho de forma muito lenta, com
alto indice de mortalidade e baixissima taxa de natalidade. A
prOpria obrigatoriedade de vacina9ao do rebanho contra aftosa e
brucelose nunca chegou a ser cumprida em sua totalidade. Os
currais (quando muito as residencias) eram construidos a partir de
toras de madeiras extraidas dos arredores ou seletivamente de
matas ciliares. Observa-se, portanto, que a vegeta9ao nao sofria urn
corte drastico.

Esse sistema, em grande parte movido pelos aspectos
s6cio-geograficos, nao arrebanhou consigo consumidores de 2a e
de 3a ordem, isto e, apenas os bovinos (consumidores de la ordem)
nao foram suficientes para perturbar fundamentalmente a cadeia
alimentar ali existente. Grosso modo, pode-se considerar que 0

criador dos anos cinqiienta construiu urn arsenal apenas de defesa 
por sinal, muito insuficiente.

Ja a marcha pioneira caracterizada por MONBEIG (1952)
como "destruidora de riquezas naturais", tambem nao mostrou
grande capacidade destruidora. 0 influxo de urn contingente pouco
representativo de pioneiros - considerando 0 volume de terras -, eo
prOprio isolamento a que foram submetidos, somados as tecnicas
agricolas rudimentares, jamais favoreceram urn uso do solo muito
alem da capacidade de suporte da natureza.

A dificuldade em adquirir bens de consumo e os imensos
obstaculos de comunica90es inviabilizaram uma agricultura
comercial de grande porte, consumidora de insumos e produtora
para urn mercado. Desta maneira, a regiao das bordas exibia uma
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pequena econornia rnercantil e urna forte dependencia do colona
em rela~ao it natureza, fazendo dele urn agressor sem impeto.

As primeiras "ro~as" de cafezais foram aparecendo as
custas de rnachado em punho; os arados (quando existiam) eram
puxados "it unha" ou por animais. Tais instrumentos rasgavam a
mata e degradavam os solos muito limitadamente. Mesmo nos
locais de coloniza~ao, cuja base de produ~ao foi 0 garimpo - por
natureza urna atividade forternente agressora do rneio ambiente 
ou a cultura do arroz e do milho, nao se consegue visualizar uma
agressao ao ecossistema da Bacia de forma irreversivel.

Assim e que nas proximidades de Porto Murtinho, onde se
exerceu fortemente 0 extrativismo do quebracho e da ipecacoanha
(poaia) - donde se extraia, respectivamente, 0 tanino (produto
utilizado para curtir 0 couro) e 0 c1oroidrato de emetina (produto
farmaceutico) - nao se verificou 0 desmantelamento do ecossistema
pantaneiro.

Desse modo, no decorrer dos anos cinqiienta, a economia
estava, por assim dizer, condicionada aos aspectos naturais
presentes, tanto no Pantanal quanto em suas bordas. Essa situa~o

iria softer radicais transforma~oes nas decadas seguintes.

b. Dos setenta aos oitenta: manuten~io e mudan~a
"E conveniente ressaltar - coloca CORREA (1993 : 30) 

que os diversos ambientes nao constituem celulas autOnomas,
independentes uns dos outros". Por mais isolados que aparentem
ser, os ambientes possuem articula~oes multiplas. Nesse sentido, 0

dinamismo de urn local depende das condi~oes intemas e extemas
presentes.

Na Bacia do Alto Paraguai, 0 movimento exogeno foi
fundamental para 0 processo de ocupa~o e desenvolvimento da
regiao como urn todo. Sem desprezar as rela~oes intemas, muito
menos 0 meio geografico, ha de se reconhecer que 0 conjunto de
fatores extemos imbricadamente engendrou com mais intensidade
a face do dinarnismo e a agudez da depreda~ao ambiental.

A regiao denominada Pantanal consolidou durante os anos
cinqiienta urn crescimento singular na sua historia. A seca do inicio
dessa decada se prolongou ate os primeiros anos dos setenta,
melhorando as condi~oes do criatorio. Nesses vinte anos, 0
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rebanho saltou de poueo mais de urn milhao de cabe~s, em 1950,
para mais de 3,6 milhoes, em 1970; em Corumbit, 0 municipio
mais importante, passou de 570 mil para mais de 2,5 milhoes. Mas,
se 0 ereseimento foi representativo, nao se pode dizer 0 mesmo em
rela~o ao dinamismo; teenieas obsoletas de manejo do rebanho,
associadas a urn tipo de rela~o de trabalho patriarcal e servil que
persistiu (e persiste ainda) no local - salvo exee~oes, refletiram no
dinamismo urbano e regional.

o fato da persisrencia de estruturas arcaicas no Pantanal
associa-se a fatores fisicos do terreno em primeiro plano e a fatores
do mercado extemo, em segundo. Urn terreno de dificil acesso,
mesmo nos periodos de seca, impedia a destrui~o de urn
fortissima economia natural dentro das fuzendas (CORREA
FILHO, 1955) e obstaeularizava a penetra~o de insumos
modemos para 0 manejo do rebanho como tambem a propria
retirada do gada para venda. Mantinha-se, assim, 0 isolamento da
fazenda em rela~o ao mercado. Isso se configurava nurna
incipiente taxa de desfrute do rebanho (menos de 13%) e na
permanencia da atividade de eria, obrigando a transferencia do
gada para recria e engorda noutros lugares.

Contudo, as condi~oes fisicas nao sao suficientes para
entender-se 0 crescimento gigantesco do rebanho na decada de
sessenta. Enquanto 0 nUmero de cab~s cresceu, de 50 para 60,
pouco mais de 60% (1,0 milhao para 1,64 milhao), de 60 para
setenta, 0 crescimento foi de 2,0 milhoes de cabe~s (mais de
120%). Dentre urna serie de fatores que determinaram esse
acrescimo, urn e fundamental: a queda do pre~ da arroba do boi
no Estado de Sao Paulo (JUNQUEIRA, 1982).

A queda no pre~ da arroba do hoi nas regiOes tradicionais
de invemadas no interior do Estado de Sao Paulo tomou-se muito
mais dramittica para os criadores do Pantanal. Tradicionais
comerciantes compradores do gado pantaneiro para engorda foram
desestimulados, pelos pr~os baixos, a continuar com esse
comercio. Vitrios peeuaristas entrevistados relataram as
dificuldades para vender parte do rebanho na epoca, for~do 0

transporte do gada em menor numero, em especial, para os leilOes
na regiao de Campo Grande.
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Urn assunto a ser melhor estudado e a possibilidade do
aumento do rebanho no Pantanal nos anos cinqiienta ter
influenciado na referida queda do pre90 da arroba, durante a
decada de sessenta. Assim como, 0 inicio do periodo de cheias nos
primeiros anos da decada de setenta, no Pantanal, pode ter
correspondencia com 0 aurnento do pre90 da arroba nos anos
setenta. 0 fato e que, por ser Mato Grosso (do Sui) urn estado
eminentemente pecuarista nas decadas 50, 60 e 70, sua estrutura
respondia vis-a-vis aestrutura do mercado, especialmente na Bacia
do Alto Paraguai.

o crescimento do rebanho nos pantanais significou
tambem 0 crescimento, "por tabela", do rebanho na borda
meridional; como deveria tambem promover 0 aumento do
rebanho, nas mesmas propor90es, na borda setentrional: todavia
isso nao ocorreu.

Na parte meridional da borda, constatou-se urn
crescimento do rebanho bovino de 1960 para 1970 bastante
significativo: 196 mil, em 1960 e 492 mil, em 1970. A principal
raLio para esse aumento foi a mesma verificada nos anos
cinqiienta, ou seja, deslocamento do rebanho do Pantanal para hi.
Outro fator que tambem teve influencia - nao com tanta intensidade
- foi a queda nos pr~os do cafe de forma acentuada antes do
primeiro lustro dos sessenta (pEBAYLE & KOECHLIN, 1981:
13). Urn cultivo que aparentava consolidar-se na regiao 
principalmente nas colonias - foi inopinadamente desestimulado.
Os colonos e outros fazendeiros que se aventuraram na cuItura do
cafe foram for~dos a mudan~: ou buscando culturas de maior
capacidade comercial ou direcionando-se para a pecmiria4 .

Tambem nao se pode minimizar 0 fator qualidade das
terras, em especial na regiao da serra da Bodoquena. As pastagens
daquele local foram se consolidando mais e mais como area

4

Pode-se achar estranho de fato de, mesmo com os precos do hoi em
queda, donos de terras optarem pela pecuaria. Dois fatores explicam:
urn eque a queda nos ~os do cafe foi anterior a queda do preeo do
hoi. Segundo, existe uma tradicao - especialmente na Regiao do BAP
que "como 0 hoi nunca se perde"; 6bvio esm que essa afirmacao diz
respeito aos pequenos gastos com 0 manejo do rebanho extensivo.
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propicia para reeria e are mesmo engorda. Essa condi~ao fortalecia
a explora~o latifundiaria: mais de 80% da area eram ocupados por
estabelecimentos de mais de 1.000ha, 0 que representava menos de
20% do mimero de estabelecimentos. De fato, 0 pr~o da terra nao
sofria grandes quedas, e, como efeito, impedia a transa~o

imobiliilria e a migra~ao.

Caso diferente ocorreu na borda setentrional. Ali, 0
crescimento do rebanho nao reagiu com 0 mesmo impeto.
Camapua, Coxim e Rio Verde de Mato Grosso possuiam, em 1960,
menos de 420 mil cab~s de bovinos; dez anos mais tarde, a
regiao que compreendia esses municipios somava 510 mil cab~s
(crescimento inferior a 25%).

Essa diferencia~o esta relacionada a aspectos
eminentementes geograficos (fisicos e economicos). No decorrer
dos anos cinqiienta e sessenta, a navega~o intema foi,
sucessivamente, perdendo intensidade - a extema jil havia
praticamente se desmontado nas primeiras decadas do seculo -,
ainda mais com 0 regime de secas fazendo com que as cidades da
borda perdessem completamente a comunica~o com a regiao de
Corumba. 0 movimento de mercadorias e neg6cios de terras,
muito ativo entre as regioes ate 0 primeiro qiiinqiienio dos 1950,
foi-se diluindo nos lustros seguintes.

Data da mesma epoca urn aumento progressivo do
transporte rodoviario, concorrendo com os transportes fluvial e
ferroviilrio. As cidades da borda setentrional encontravam-se
exatamente entre os dois maiores centros de desenvolvimento
existentes dentro do velho Mato Grosso: Campo Grande e a capital
Cuiabil, ligadas pela BR 163. A dinamica e a capacidade do
transporte rodoviari05 naquela por~ao do territ6rio eram muito
mais intensas, por conseqiiencia, que no restante da BAP. Ha que
considerar ainda que as caracteristicas do terreno eram muito mais
favorilveis it agricultura e ao transporte que as existentes na
extremidade meridional.

5 0 caminMo eurn "animal" completamente indisciplinado, pois nao esti
preso aos meandros das aguas nem aos caminhos de ferro, aproveita as
estradas carreteiras e consegue penetrar nos mais in6spitos rineoes
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A parte norte da Bacia requeria uma atua~o diferenciada.
A queda nos pr~os do cafe e na arroba do hoi desestimulou tanto
cafeicultores quanto pecuaristas. Isso resultou, por conseguinte,
numa redu9ao nos pr~os das terras da regiao. Segundo alguns
tradicionais corretores de terras, aquela regiao passou por urn
periodo amargo - assim como toda a Bacia: terras baratas e sem
nenhuma perspectiva de crescimento no setor agropecwirio e
urbano. Paradoxalmente, essa desvaloriza9ao fundiaria incentivou
o influxo de migrantes pernambucanos, cearenses, goianos e
paulistas para novas colonias nos municipios de Coxim e Rio
Verde de Mato Grosso, mormente.

"Como resultado - IBGE (1989: 25) - sua popula~o rural
cresceu em 108,83%, enquanto a urbana em apenas 10,02%".
Crescimento superior - e diferenciado devido ao crescimento na
zona rural - das duas outras regioes. A paisagem da borda
setentrional passou por transforma90es ja no primeiro quarto dos
anos 70.

o volume de terras disponiveis, 0 asfaltamento da BR 163
e urn novo alento nos pre90s do cafe, coadunados com os subsidios
estatais para a agricultura - programa de expansao da fronteira
agricola nos governos dos generais -, levaram a regiao a uma
redefmi~o de sua estrutura produtiva. A expansao capitalista havia
chegado com vigor ao Mato Grosso (do SuI). Varios
empreendedores, em especial corretores do prOprio estado, iriam
aventurar-se no plantio do cafe6 .

Cada vez mais a regiao foi-se solidificando na agricultura.
o numero de tratores para a agricultura, que somava 200 em 1970,
passa, cinco anos depois, para aproximadamente 900, segundo 0
Censo Agropecu:irio. A area de lavoura temporaria aumentou em
mais de 100 mil ha, em cinco anos. Todo esse movimento estava
assentado na cafeicultura. Por outro lado, se os solos e os
financiamentos respaldavam os investimentos na cultura do cafe, 0
clima nao the era favoravel. As sucessivas geadas nos periodos de

6 Gabriel AbriIo, tradicional corretor em Campo Grande, chegou a plantar
na regiao, que hoje e Sao Gabriel D'Oeste (cidade inclusive fundada por
ele), 1.100.000 covas de cafe, para 0 que recrutou mais de 2.000
trabalhadores do suI da Bahia (OLIVEIRA,1994).
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inverno seco desmontaram os cafezais e as esperan~s dos donos
das' terms. Com a mesma rapidez que brotaram, modificando a
geografia da borda setentrional, os imensos cafezais
desapareceram antes de meados da decada de setenta. A geada
matou os cafezais, mas nao matou a nova geografia do lugar. .

o plantio de cafezais determinou a movimenta9ao cada vez
mais intensa de capitais constantes e circulantes (vanaveis),
criando urn sistema de intercambio dificil de retroceder. Na
verdade, a cafeicultura alterou a monOtona paisagem de emao. Os
fluxos de mercadorias, ao mesmo tempo que alteravam as rela90es
produtivas vigentes, engendravam a constru9ao de fixos,
redefmindo novos e velhos objetos do espa90 geografico. Hit uma
nova valorizafiio do espa90. Com 0 fim dos cafezais, ocorre uma
recomposi~o das areas de lavouras com a introdu9ao de novos
objetos naquele espa90. .

Deve-se lembrar que a soja havia-se estabelecido no cone
suI do estado (regiao da grande Dourados) com pleno exito. Os'
sucessivos programas de incentivos do governo central para a
sojeicultura, a configura~o de urn terreno plano apto it intensa
inecaniza~o e urn mercado internacional pleno e receptivo ao lado
de urn mercado nacional de oleo e derivados de .soja em franca .
expansao empurravam a soja para latitudes cada vez menores.

o movimento assim deflagrado atraia agricultores
capitalizados do SuI do Pais para dentro do estado. Mato Grosso do
SuI postava-se, com rigidez, na divisao nacional e intra-regional do
trabalho como produtor de graos. Assim, a soja se alastrava para os
entornos de Campo Grande - Sidrotandia e Terenos - avan9ando
em dire930 ao Pantanal (provocando a divisao de Anastilcio) e
logo chegava aos dominios de ex-cafezais.

Nos sertoes da borda setentrional (e numa parte da borda
meridional) da BAP, encontrava terreno sadio para sua plena
prolifera~o. Ali, como alhures, 0 modo capitalista de ser e
produzir soja, dentro de procedimentos modernos e dinamicos,
impulsionava 0 desenvolvimento das for~ produtivas e do
trabalho sociaP.

7 "0 fluxo de capitais ao Mato Grosso do SuI - ressalva OLIVEIRA,1994:
131 - durante os anos setenta, orientados para ampli~o e manuten~o
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Pelas condi~6es do processo produtivo da soja,
exigiu-se uma progressiva articula~ao entre a agricultura e 0

setor dominante da economia, resultando, por efeito, em urn
emprego maci~o de maquinarias e insumos industriais que
alterou progressivamente a rela~ao area/maquina e
estabelecimento/maquina durante toda a decada de setenta e
oitenta.

"Paralelamente a expansao do uso de maquinas na
agricultura, - assinala 0 IBGE (1989 v.l: 150) - verificou-se,
tambem, a difusao acelerada do uso' de insumos quimicos
largamente empregados em ambas as vertentes de expansao da
agropecmiria - a forma~ao de pastos plantados e a amplia~ao de
areas em lavouras temporarias". 0 crescimento populacional com a
emergencia de nucleos urbanos foi outro resultado verificado:
cinco cidades nascem na borda setentrional e uma na borda
meridional em decorrencia direta ou indireta do movimento da
modemiza~ao da agricultura.

Por tim: a questio ambiental

A conseqiiencia mais dramatica desse proce~so nao foi,
senao, urn brutal descontrole do meio ambiente. 0 acelerado
processo de incorpora~ao de terras novas, apoiado na mecaniza~ao

e na insumiza~ao quimica, quase sempre exigidas pelas diversas
caracteristicas topognificas e edaficas, resultou numa devasta~ao

de 3/4 da cobertura vegetal original. Cerca de aproximadamente
70% da area foi utilizado (ou subutilizado) para agricultura e
pastagens plantadas.

da sojeicu1tura, criou urn complexo sistema de' intercfunbio inter
regional (entrada de mercadorias principalmente do Sudeste e do Sui) e
internacional (a cuItura da soja no Mato Grosso do SuI desde seus
primordios visava 0 mercado intemacional). Ampliou tambem, cicuitos
produtivos .auxiliares (comercio urbano, produ~ao agricola para 0

consumo urbano, produ~o industrial de calcario moido). Promoveu,
com efeito, a implanta~o de rigidos blocos estruturais fixos...".
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A substitui930 de importa9ao de defensivos e fertilizantes
pela produ930 nacional altamente subsidiada favoreceu fortemente
seu uso na agricultura e na sojeicultura em especial - a partir do
final dos anos setenta. Os defensivos, geralmente aplicados com
avioes, passaram a comprometer a vegeta9ao ao redor da area
plantada, 0 manejo do gada e a sobrevivencia de popula9Oes
ribeirinhas, devido acontamina930 de pastagens e corpos d'agua.
o problema foi agravado pelas embalagens dos produtos quimicos
que, poucas vezes, tiveram destina9ao correta; lixoes improvisados
de depositos de galoes constituiam uma clara fonte de
contamina9ao do solo, do len901 freatico e de alimentos - 0 lixao de
Sao Gabriel D'Oeste e urn exemplo.

Sobrevoando a vasta area de planta9ao observou-se urn
saldo ecologicamente negativo: matas ciliares abaixo das
condi9Oes aceitaveis, curvas-de-nivel mal tra93das. E 0 caso, por
exemplo, do processo de assoreamento dos rios Coxim e Taquari, 0
qual ehoje uma maldita heran93.

A escala de procedimentos registrados nas duas ultimas
decadas nas bordas da BAP, muito especialmente na parte
setentrional, ao contrano de ocupa90es anteriores, introduziu
consumidores de toda ordem, significando interferencia
irreversivel na cadeia alimentar da regiao.

A borda meridional foi atingida em propor9Oes
seguramente menores. Entretanto, a regiao da Bodoquena passou
por urn processo no minimo interessante. No inicio dos anos
setenta, 0 IBC (Instituto Brasileiro do Cafe), em fun9ao da
excelente qualidade das terras e da altitude superior a 600 metros,
declarou-a como sendo uma regiao propicia aplanta9ao de cafe.

As resinas derivadas de dolomitas silurianas que
constituem 0 reverso da cuesta acima de depressao do Pantanal
prometiam urn tacit crescimento da rubiacea (PEBAYLE &
KOECHLIN,1981:21).

Com financiamentos extremamente benevolentes a
longo prazo, 0 mc comeyou a incentivar 0 plantio de novos
cafezais. Como os financiamentos excediam em muito os
custos reais das plantayoes, possibilitavam a compra de
vastidoes de terras de boa qualidade e de custo muito baixo.
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Por raz5es que escapam a este estudo, a safra obtida foi
demasiadamente pequena. Desincentivados com a cultura do
cafe e estimulados pela volta do crescimento do pre90 do boi
e pelas enchentes persistentes no Pantanal, os donos de terras
passaram a trocar 0 cafe pela brachiaria (brachiaria
decumbens.), surgindo uma regiao favoravel a recria e
engorda do rebanho bovino.

o vellio sistema de manuten~o de equilibrio, estabilizado
segundo as esta90es (seca e chuvosa) do ano, entre a natureza e 0

rebanho, passou pari passu a ser quebrada na regiao. Com vistas a
evitar as mortalidades precoces por doen~s e acidentes
(geralmente com animais silvestres) e a aumentar a taxa de
parturi9ao, os fazendeiros da Bodoquena intensificaram 0 desmate
e a matan~ de animais silvestres (cobras e on~s sobretudo),
modificaram a alimenta9iio do gada no periodo do invemo,
possibilitando a intensifica9ao das queimadas etc. Noutros termos,
passaram a implantar urn criatorio proximo do semi-extensivo,
contrapondo-se ao extensivo quase extrativo anterior.

A ruptura na cadeia alimentar da regiao foi
progressivamente estimulada: 0 tamandua-bandeira (Mymecophaga
tridactyla) e a on~ parda (Felis concolor) ja estao praticamente
extintos; a lontra (Lutra platensis), a anta (Tapirus terrestris), 0

gato-do-mato (Felissp), a jacutinga (Pipile pipile), a arara
vermellia (ara chlora ptera) e 0 Urubu-rei (Sarcoramphus) estao
amea9ados de extin~o. Quanto it vegeta9ao, 0 estudo realizado por
COSTA & SEGUND (1992), sobre a regiao da Bodoquena,
recomenda evitar 0 desmatamento de algumas especies como
angico (Piptadenia spp), chico-magro e ipes (Tabebuina sp),
especies que hoje pas.sam por uma regenera9ao natural ap6s intensa
extra9ao.

No que conceme it regiao pantaneira propriamente dita, 0

longo periodo de enchentes em que ainda se encontra, consolida
ainda mais sua condi9iio de area de pecuaria extensiva, sem
incorpora~o de tecnicas modemas no manejo do rebanho,
mantendo-se arraigada a velhos comportamentos (as rela90es de
agregado servil e senhor de terras) apresentando perturba95es
minimas durante os anos setenta e 0 primeiro lustro dos oitenta. A
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natureza foi movida por si com pouca interferencia do homem e de
suas maquinas. Como diz 0 poeta: "As coisas que acontecem aqui
acontecem paradas (..). Ou entao, me/hor dizendo:
desacontecem" (Manoel de Barros, no Livrode Pre-Coisas). Por
conta disso, a absor930 de mao-de-obra no setor rural inexiste.
Como efeito, constata-se uma perda significativa de popula~o rio
setor durante as decadas de setenta e oitenta.
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