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PRÓLOGO

El Volumen VIII de la obra “Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas 

Teóricas, Metodológicas e de Investigação”, reúne una colección de estudios y 

reflexiones de autores diversos, cuyos trabajos abordan temas centrales para el avance 

de las ciencias sociales, con un enfoque particular en las dinámicas educativas, sociales 

y políticas que modelan y transforman las sociedades contemporáneas. Los trabajos se 

aglutinan en tres secciones.

La Educación, como herramienta de transformación social, es el punto de 

partida para las reflexiones que recorren las páginas de este libro. Inicia con la 

historia y evolución de los modelos educativos, luego con la evolución de los modelos 

universitarios, que sufren adecuaciones debido a la industrialización y por su cambio 

en su relación con el Estado. Enseguida se analizan los sistemas de evaluación y 

acreditación de Latinoamérica, para después criticar específicamente a la evaluación 

pasiva, indiferente e inapropiada con respecto a la norma, criticar los contenidos de las 

asignaturas de Ciencias Sociales, y criticar la actual formación del profesorado. Pero 

después de la crítica, se valoran los avances con un Objetivo de Desarrollo Sostenible, 

y los logros que se tuvieron, a pesar de la pandemia, en casos especiales como el de 

“Educación para la Vida”.

La innovación metodológica, ya sea a través de la aplicación de nuevas 

tecnologías como la realidad aumentada y el uso de drones, o por medio de la 

adaptación de enfoques pedagógicos que consideren la diversidad y la inclusión, son 

tratados en los siguientes artículos de la primera sección. Cuestiones como las brechas 

de género en la educación financiera y los desafíos para la implementación de enfoques 

transdisciplinarios también son exploradas, señalando el camino hacia una educación 

más inclusiva, equitativa y justa.

En la segunda sección, el libro expande sus fronteras hacia las Ciencias Sociales, 

la Literatura y la Antropología, con una mirada atenta a las relaciones entre cultura, 

memoria e historia. Al abordar la formación de conceptos científicos y la evolución de los 

métodos de investigación social, este volumen ilumina el proceso dinámico y, a menudo, 

controversial de la construcción del conocimiento, que nos lleva a reflexionar con mayor 

profundidad.

En el campo del Derecho y las Políticas Públicas, los textos presentes en 

este volumen ofrecen un análisis crítico de temas fundamentales para el desarrollo 

de las naciones. Como primer punto se desarrolla la regulación de la tecnología en el 

ordenamiento jurídico, de vital importancia. Aunque es evidente la contaminación del aire, 



del agua, del suelo, y no mucho se está haciendo para combatirla, ¿qué se espera de la 

contaminación invisible al ojo humano, como lo es la contaminación digital? En segundo 

lugar se tratan las garantías constitucionales en un contexto político específico, el caso de 

Cuba, en un mundo donde las naciones se ven ya no como un aliado, sino como una presa 

rica en recursos y de importancia geográfica en caso de conflictos armados. Finalmente, 

se habla de los derechos de las mujeres en el escenario jurídico contemporáneo, si en la 

sección anterior se trató la crítica feminista en la literatura, ahora se ve en el contexto de 

la autonomía jurídica de la mujer sobre su cuerpo en el caso de embarazo.

El lector será conducido por un universo de ideas innovadoras que buscan no 

solo entender, sino también proponer soluciones y nuevas perspectivas para los desafíos 

que enfrentamos en las áreas de educación, derechos humanos y políticas públicas. 

El compromiso con la innovación, la inclusión y la transformación social está presente 

en todos los artículos, reflejando el deseo de construir un futuro que busque igualdad, 

sostenibilidad y justicia.

Este libro no solo presenta un panorama actual de cuestiones académicas y 

prácticas, sino que también inspira futuras reflexiones sobre el papel de la educación y 

las ciencias sociales en la configuración del mundo moderno.

Dr. Luis Fernando González Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México. (UNAM)
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RESUMO: O artigo propõe uma abordagem, 
em primeira pessoa, desde a História Oral, 
a Memória e a História Cultural, da epizootia 
de febre aftosa ocorrida no México em 
1946, transformada em motivo de milagres, 
corridos e lendas nesse país, e num marco 
histórico pelos criadores de zebu da região do 
Triângulo Mineiro, no Brasil. É uma experiência 
historiográfica compartilhada sobre o uso do 
imaginário e da memória coletiva vinculada 
com as memorias familiares usadas como 
fontes históricas e como uma forma de 
experimentar a importância de problematizar 
meticulosamente os testemunhos orais 
daqueles que ouviram ou vivenciaram 
pessoalmente os acontecimentos historiados. 
PALAVRAS-CHAVE: Memória. História. 
México. Brasil. Aftosa.

LOS LABERINTOS DE LA MEMORIA: UNA 

HISTORIA CULTURAL DE LA FIEBRE 

AFTOSA DE 1946 EN MÉXICO Y BRASIL

RESUMEN: El artículo propone un 
acercamiento en primera persona, desde 
la Memoria y la Historia Oral y Cultural, a la 
epizootia de aftosa ocurrida en México en 
1946, transformada en un marco histórico 
por los ganaderos brasileños de cebú de la 
región del Triángulo Mineiro, y en motivo de 
milagros, corridos y leyendas en nuestro país. 
Se trata de una experiencia metodológica 
compartida para manejar como fuentes 
históricas el imaginario y la memoria colectiva, 
vinculada con las memorias familiares, y para 
visualizar la importancia de problematizar 
meticulosamente los testimonios orales de 
quienes escucharon o vivieron personalmente 
los eventos historiados. 
PALABRAS CLAVE: Memoria. Historia. 
México. Brasil. Aftosa.

À dona Rosa Morales Pinheiro 

1 INTRODUÇÃO

Em 30 de maio de 1946, o navio 

brasileiro Santa Cecília atracou no porto de 

Veracruz carregado com 327 exemplares 

de gado zebu, em sua versão “indubrasil”, 

nome da nova raça desenvolvida no Brasil e 

https://orcid.org/0000-0002-9731-4481


Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de 
Investigação VIII Capítulo 15 175

recém reconhecida oficialmente. Foi o resultado do cruzamento de bovinos crioulos 

com matrizes e touros das raças “zebuínas”: gir, guzerat e nelore, que pecuaristas 

fluminenses e do Triângulo Mineiro começaram a importar da Índia durante o século 

XIX, continuando até as primeiras décadas do XX. 

Quase de imediato o navio, a carga e seus responsáveis foram colocados em 

quarentena pelas autoridades sanitárias do governo mexicano, que justificaram a medida 

alegando que o gado brasileiro estava contaminado com a febre aftosa, recentemente 

descoberta no país. Durante seis meses o gado ficou confinado na Ilha dos Sacrifícios, 

naquele que constitui um dos capítulos que mais há marcado a memória e o imaginário 

dos pecuaristas mexicanos e brasileiros.

No México referimo-nos muito particularmente a eliminação de milhões de 

cabeças de gado, ao imaginário popular e aos milagres, “corridos” e histórias que 

circularam em torno da “espingarda sanitária”, nome popular da arma utilizada para abater 

o gado durante a epizootia. No Brasil, aos moradores de Uberaba, cidade da região do 

Triângulo Mineiro, que desenvolveram seu discurso identitário em torno da ideia de ser o 

berço do indubrasil e a capital mundial do zebu. A experiência compartilhada da memória 

alude à de duas famílias locais, que desenvolveram uma memória familiar vinculada à 

memória coletiva sobre a aftosa de 1946 no México, na sua narrativa sobre o casamento 

de dois dos seus membros com duas senhoritas mexicanas, com quem formaram suas 

respetivas famílias no Brasil. 

Ambas as famílias contam que Gumersindo Pinheiro e Limirio Díaz de Almeida 

conheceram e casaram com as respetivas esposas, Rosa e Constantina Morales, durante 

aquela quarentena, mesma história que continuam a repetir os seus descendentes, 

nominalmente Mérida Pinheiro de Carvalho1, a principal fonte oral deste texto, e de 

quem falarei em primeira pessoa porque são também as minhas próprias memórias e as 

circunstâncias em que ela compartilhou as suas comigo.

Conheci Mérida em meados da década de 90, num encontro de instituições 

culturais dos municípios das regiões do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, no estado 

de Minas Gerais. Ela representava Ituiutaba e foi a anfitriã do evento, mas seu nome de 

imediato chamou a minha atenção, então me apresentei e perguntei por que o nome dela 

era o mesmo que o da capital de um estado mexicano. Ela me respondeu que porque seu 

pai era “apaixonado” pelo México e sua mãe era mexicana. 

Fiquei surpresa, ainda mais quando ela me contou que não só a mãe, mas também 

uma irmã dela morava em Uberaba, ou seja, mais ou menos uns cem quilômetros de 

Araxá, cidade onde morei por mais de trinta anos. A surpresa foi porque a cada dois 
1 Minha profunda gratidão a Mérida Pinheiro Carvalho e sua família pelas memórias que me compartiram e 
possibilitaram esta História.
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anos, quando tive de renovar meu registo de estrangeiro na Polícia Federal de Uberaba, 

perguntava se tinha outros mexicanos morando na região e a resposta invariavelmente foi 

negativa. Perguntei a Mérida se poderia visitar a sua mãe e a sua tia e deu-me o telefone, 

mas só o da mãe, pois primeiro teria que perguntar a sua tia. Seu nome era Constantina 

e não a conheci.

Duas semanas depois fui visitar a senhora Rosa Morales; ela era pequena, com 

cabelos grisalhos amarrados na nuca; falava suavemente um português com forte 

sotaque mexicano, e era muito sorridente, mas quando perguntei a idade ela respondeu 

em espanhol: “ochenta y seis años”. Não soube me dizer de que parte do México ela 

era, de que estado ou cidade, apenas que ela e a irmã moravam em uma fazenda 

quando conheceram os maridos. Nada mais; elas tinham perdido o contato com a família 

porque naquela época as comunicações eram muito precárias, além disso, ela estava 

muito ocupada criando os seis filhos e não teve tempo de lembrar, embora não tenha 

sido necessário porque ninguém lhe perguntou. Depois de um tempo me despedi, mas 

concordei em voltar. E foi o que fiz.

Voltei e assim que toquei a campainha ela imediatamente abriu a porta; estava 

esperando por mim. Queria me contar que tinha lembrado, entre outras coisas, que perto 

da fazenda onde moravam passava o trem, que havia uma estação chamada Salmoral, 

e de ter ouvido falar de um lugar chamado “Veracruz, porto marítimo”. Meu coração 

disparou, porque era assim que os mais velhos se referiam a Veracruz, e porque dona 

Rosa e sua irmã dona Constantina eram nada mais nada menos que minhas conterrâneas! 

Dona Rosa!, eu exclamei, sou de Xalapa!, mas nada significou para ela. 

E aos poucos ela foi lembrando e me contou a história que Mérida já me contara, 

a mesma que sua filha Dunalva e uma de suas sobrinhas, filha de sua irmã Constantina, 

me repetiram algum tempo depois. Prometi a mim mesma que um dia a escreveria porque 

achei-a muito interessante, mas por enquanto comecei a pesquisar sobre a febre aftosa 

de 1946 no México. 

O que nunca imaginei foram os desdobramentos do tema e o tempo que me 

tomaria narrar esse acontecimento, considerado pelas pecuaristas da região um marco 

divisor de águas na história do gado Indubrasil, e pelos mexicanos o “primeiro grande 

desafio sanitário” na procura pela autossuficiência produtiva e alimentar do país.

2 O GADO INDUBRASIL

A vocação pecuária das regiões brasileiras onde esta história começou foi 

desenvolvida desde os tempos coloniais, quando os portugueses introduziram o gado 
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com o qual mais tarde puderam abastecer as minas da então capitania, depois província 

e hoje estado de Minas Gerais, onde encontraram ouro e diamantes, patrimônio que se 

refletiu no nome de algumas cidades como Diamantina e Ouro Preto. Esta foi a primeira 

capital das Minas Gerais e ambas foram declaradas patrimônio cultural da humanidade, 

onde ainda hoje se pratica a mineração de pedras semipreciosas conhecidas na indústria 

e no comércio joalheiro como pedras brasileiras.

O Triângulo Mineiro, antigo Sertão da Farinha Podre, não era “apto” para a 

mineração, mas sim para a pecuária, além de ser a passagem obrigada das caravanas que 

saíam de São Paulo em direção às minas para abastecê-las com os insumos necessários. 

A região possuía excelentes pastagens e aos poucos foi sendo povoada e os seus 

habitantes desenvolvendo essa atividade que, no final do século XVIII e início do século 

XIX, já era a principal riqueza da região, como recorda um naturalista suíço que passou 

por lá em 1819. (Spinoso 2015, p. 28)

Eram bovinos “mestiços”, como os chamam as pecuaristas da região, que no 

final daquele século perceberam a necessidade de melhorá-los cruzando-os com 

outras raças. O momento era propicio, já que o país se encontrava num processo de 

modernização rural, além do qual os rebanhos já apresentavam sinais de degeneração 

devido ao longo período de endogamia. Eram, portanto, os interesses nacionais ligados 

à industrialização da pecuária, à instalação de frigoríficos e ao melhoramento genético 

dos rebanhos. Ao final, o que se pretendia era a inserção dos produtos brasileiros no 

mercado internacional e a superação do estigma dos chamados “produtos coloniais”. 

(Medrado, 2013)

As primeiras importações de zebu foram tímidas, provenientes do Egito, e foram 

realizadas em 1824 por Teófilo de Godois. Mas a partir de 1892 já foram em maior escala, 

desde a India, onde os novos pioneiros tiveram de começar do cero: conhecendo e 

identificando as regiões produtoras das raças e exemplares que melhor lhes convinham, 

estabelecendo contatos cm as empresas marítimas, as rotas más cortas e as melhores 

condições para transportar e conseguir a sobrevivência dos exemplares elegidos, num 

princípio sem nenhum critério definidos. 

A seleção era aleatória y no necessariamente coincidia com a produtividade do 

gado ou com os critérios de qualidade do país de origem, mas sim com as características 

que eles mesmos estabeleceram e que, ainda hoje, se seguem observado como sinónimos 

da qualidade e pureza da raça: o tamanho das orelhas e da giba, entre os mais visíveis. 

Joana Medrado (2013) descreve as peripécias desses pioneiros, com destaque 

para João Martins Borges, um dos heróis nesse capítulo da história da pecuária 
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brasileira, para o que muito ajudou que tivesse morrido na última das três viagens que 

fez a India. Ou pelo menos é assim como o consideram na ABCZ, a Associação Brasileira 

de Criadores de Zebu. 

Entre 1904 e 1921 os brasileiros fizeram 45 viagens à Índia nas quais 

transportaram 5.500 cabeças de gado, até a suspensão das importações em 1928, em 

meio ao debate as entre autoridades e pecuaristas de outras regiões do Brasil. Ambos 

os grupos estavam divididos entre aqueles que defendiam a importação do zebu pelas 

suas vantagens, como produtividade, resistência ao clima e às condições ambientais 

brasileiras, e aqueles que preferiam a importação das raças europeias mais conhecidas. 

(Medrado, 2015). 

As principais raças zebuínas adotadas no projeto das pecuaristas “triangulinos” 

e “fluminenses” foram a gir, o nelore e o guzerá, com os quais desenvolveram uma nova 

raça oficialmente reconhecida em 1938: o indubrasil, nome que chegou-se não sem 

grandes debates. Inicialmente foi proposto o nome “induberaba”, mas também foram 

chamados com os nomes referentes a outras cidades e regiões onde também era 

produzido: induaraxá, indubahia ou induporá. Por fim, impôs-se o indubrasil, mais alinhado 

ao nacionalismo revitalizado desde a década anterior, a partir das comemorações, em 

1922, do centenário da independência.

3 A FEBRE AFTOSA NO MÉXICO

Embora as primeiras exportações do zebu brasileiro para o México tenham 

começado em 1923, somente em 1946 esse país entraria nesta história, como a causa do 

primeiro grande revés que interrompeu a trajetória de sucesso da pecuária brasileira. Esse 

revés esteve baseado na já mencionada epizootia de aftosa e na declaração oficial do 

governo mexicano de que os bovinos brasileiros tinham sido a origem da doença no país. 

A febre aftosa, também chamada de Glossopeda, é uma doença infeciosa que 

afeta espécies de casco fendido, domésticas e selvagens, incluindo, bovinos, caprinos, 

suínos, camelídeos e veados. Caracteriza-se por causar febre e bolhas na boca, nariz, 

pernas e mamilos dessas espécies, afetando animais de todas as idades. É uma das 

doenças virais mais temidas pelo seu grande poder de contaminação, pelo grande número 

de espécies que afeta e, como consequência, pelos prejuízos que causa na produção. 

(Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)

Há notícias de que na Europa a febre aftosa já era recorrente pelo menos desde 

o século XVI, mas foi muito mais tarde que as perdas começaram a ser registadas e 

contabilizadas, exemplo disso foi em Inglaterra, em 1871, quando se perderam mais de 15 
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mil animais, e já no seculo XX na Alemanha, entre 1937 e 1938, período em que as perdas 

totalizaram quase 4 milhões, valor que superou o valor da produção anual de carvão.

Nos Estados Unidos, a doença foi registada pela primeira vez em 1870, muito antes 

das importações de zebuínos brasileiros, e ocorreu pelo menos nove vezes desde então. 

(Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) Portanto, vale esclarecer que o Brasil 

não foi o primeiro nem o único país de origem do zebu que importaram os americanos; 

desde 1848 já o importavam diretamente da Índia e em menor escala de África do Sul, e 

foi apenas na década de 1920 que começaram a fazê-lo do Brasil, via México. 

Na década de 1920, foram detetados surtos de febre aftosa no México e 

medidas preventivas começaram a ser adotadas, geralmente em resposta aos surtos 

recorrentes nos Estados Unidos. Por exemplo, em 1924, e paralelamente às primeiras 

importações brasileiras, o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento decretou uma 

quarentena e o fechamento das fronteiras com os Estados Unidos, devido aos surtos 

ocorridos naquele mesmo ano na Califórnia e no Texas, estado com o qual o contato 

ferroviário era direto. Outras medidas se seguiram, como o decreto presidencial que 

declarou de utilidade pública o combate à febre aftosa e a proibição da entrada no país 

de rebanhos provenientes de regiões infestadas, entre as quais as mais próximas eram, 

justamente, os estados vizinhos do Sul dos Estados Unidos.

Os jornais do México informavam regularmente sobre o desenvolvimento da 

doença naquele país, como a descoberta do agente que a causou na Califórnia (El 

Democrata, maio de 1924, p. 1), ou o fechamento do tráfego do México para aquele país, 

e a desinfeção de “tudo” proveniente daquele estado norte-americano (Idem. Setembro, 

1924, p. 1). Mas no Texas e no Arizona a febre aftosa espalhou-se “a um ritmo alarmante” 

pelo que tiveram que sacrificar o seu gado (Idem. Outubro de 1924, p. 4). Contudo, o 

tráfico ilegal de ida e volta não parou, e nesse mesmo ano “quase conseguiram trazer 

milhares de vacas suspeitas para o México” (Idem. outubro de 1924, p. 16). A situação era 

tão urgente que nesse mesmo mês o Dr. Gómez Esparza, diretor da campanha contra 

a febre aftosa no norte da República Mexicana, foi obrigado a solicitar a presença de 

5.000 soldados na fronteira norte para evitar o contrabando de gado dos Estados Unidos 

(Idem. 1924, p. 1).

No entanto, por volta de novembro do mesmo ano, os norte-americanos 

começaram a levantar suspeitas de que o surto da Califórnia tinha sido importado 

da América do Sul através do México, em uma remessa de gado que “atravessou o 

nosso país”, uma hipótese que foi desmantelada pelo Dr. Gomez Esparza durante uma 

homenagem que lhe foi prestada pela Câmara de Comércio de Houston. Na ocasião, 
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o Dr. Marion Imes, responsável nomeado desde Washington pela campanha naquele 

país e também homenageado, emitiu uma “nota oficial” aos jornais na qual, além de 

confirmar o prestígio científico de seu o colega mexicano, “…uma autoridade em política 

internacional de saúde”, explicou as hipóteses que ele havia desenvolvido com base em 

“demonstrações científicas” sobre as causas da doença, que o próprio médico mexicano 

havia descoberto e “da qual os especialistas ianques nem sequer suspeitavam: incontável 

toneladas de ossos de boi, importados diretamente da América do Sul por uma fábrica 

local de fosfato”. Admitia que nesses países existia uma epizootia “mais ou menos 

combatida ou mais ou menos desenvolvida”, mas no caso apresentado não tinha sido 

pelo gado e muito menos desde o México . (O Democrata, 1924, p. 13).

Finalmente, em 1945, ocorreu um grave surto na Califórnia, que se espalhou 

rapidamente pelo Texas e Arizona, e que exigiu o abate de gado para contê-lo, contudo, 

na epizootia do ano seguinte no México, o “slogan” oficial foi que a doença provinha do 

Brasil. Em outras palavras, em 1946, todos os antecedentes acima mencionados foram 

descartados, e mas, alegaram que aqueles surtos registrados em Tabasco na década de 

1920 e que obrigaram ao governo mexicano a adotar as medidas mencionadas, nunca foram 

confirmados como febre aftosa; foi uma “estomatite locósica” e, que ainda que tivessem 

sido aftosa, não passou de alguma de suas variáveis   inócuas (El Democrata, 1925, p. 7).

De nada serviram os argumentos e evidências de que a remessa brasileira, 

supostamente portadora da doença, tinha passado por todos os controles e 

regulamentações sanitárias impostas pelo Ministério da Agricultura e Ganadería do 

México, antes de ser autorizada; e que gado não apresentava nenhum sintoma da mesma, 

o que foi confirmados pelos técnicos responsáveis   pela fiscalização. Realmente, em 

outubro daquele ano, uma equipe de veterinários mexicanos e norte-americanos esteve 

na Ilha de Sacrifícios para revisar o gado e o resultado, segundo proclamaram os jornais 

foi, que após “exames escrupulosos”, concluíram que não estava atacado pela doença, 

(El Porvenir, 1946, p. 6). Ou seja, segundo outro jornal, “os zebus venceram a batalha”. (El 

Nacional, 1946, pp. 1-8).

Mas também não ajudou o fato de que os próprios pecuaristas mexicanos dos 

estados fronteiriços do norte se terem pronunciado a favor da hipótese da origem 

brasileira da doença, temerosos de uma possível retaliação por parte dos americanos. 

Um receio justificado pelos números envolvidos, já que os mexicanos vendiam aos 

americanos cerca de 500 mil cabeças de gado por ano, enquanto, calculava-se, 

importariam anualmente cerca de 10 mil cabeças de gado do Brasil, durante cinco anos. 

(Anais do Senado Federal, 1946, p. 42). Finalmente, o medo materializou-se quando os 

Estados Unidos fecharam as suas fronteiras aos produtos mexicanos.
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No Brasil, e para acalmar a agitação dos setores rurais, principalmente os 

do Triângulo Mineiro, o chanceler João Neves da Fontoura fez publicar a reportagem 

registrada em ata do Senado da República, segundo a qual, as exportações de gado foram 

negociadas corretamente entre particulares, mas com autorização prévia do Ministério 

da Agricultura brasileiro. Que este, por sua vez, só a concedeu após os exportadores 

brasileiros terem apresentado toda a documentação sanitária correspondente no 

Consulado Geral do México no Rio de Janeiro, e este ter informado oficialmente que a 

Secretaria de Agricultura e Pecuária havia concordado com a importação. E sobre as 

medidas adotadas pelo governo brasileiro, informou que assim que se soube no Brasil da 

retenção do gado em Veracruz, o Itamarati tinha começado a negociar que, pelo menos, 

se permitira desembarcar o gado na ilha dos Sacrifícios, como de fato ocorreu. (Anais do 

Senado Federal, (1946), p. 43)

No México, começaram de imediato a procurar os culpados deste “engodo”, 

que já ameaçava as relações diplomáticas entre os dois países. Concluiu-se que o 

responsável de tudo tinha sido Ruben D. Navarro, ex-cônsul mexicano no Brasil, que tinha 

conduzido as negociações em nome de um terceiro, não identificado nominalmente. 

Este teria sido o “facilitador” dos 100 mil dólares, valor total da carga do gado brasileiro, 

cujo preço de revenda no México chegou a 30 mil pesos por cabeça.

Ou seja, apesar do sacrifício de milhões de cabeças de gado, houve quem se 

beneficiasse muito com essa história. Por exemplo, tudo indica que a indústria de laticínios 

saiu-se muito bem, como sugerem as propagandas do leite em pó Klim, que começou a 

aparecer nos jornais mostrando sua vantagem como substituto do “leite de vaca natural”, 

então sob suspeita (El Dictamen, 1946, 5). 

Entre os motivos da quarentena apresentados pelas autoridades mexicanas 

esteve o de terem obedecido ao acordo assinado com os Estados Unidos, segundo o qual 

o México se comprometia a não importar gado de regiões onde houvesse febre aftosa. O 

interessante é que, em 1924, quando o governo mexicano emitiu um decreto semelhante, 

fê-lo para proteger o México dos surtos de febre aftosa vindos, precisamente, dos 

Estados Unidos.

Por sua vez, o governo brasileiro respondeu, através do seu chanceler, que o 

fato do Consulado Mexicano, previamente autorizado pelo seu governo, ter aceitado o 

desembarque do gado brasileiro, também implicava um compromisso com o seu país e 

com os exportadores brasileiros. (Anais do Senado Federal, 1946, p. 42). Mas as coisas 

não mudaram.

Por fim, e em meio a toda essa polêmica, em 2 de abril de 1947, a Comissão 

Mexicano-Americana para a Erradicação da Febre Aftosa acabou determinando a 
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adoção do fuzil sanitário, medida que muitos especialistas consideraram drástica e 

desnecessária, mas que as autoridades justificaram por ser a que vinha sendo utilizada 

nos Estados Unidos desde a década de 1920 e aplicado no ano anterior, 1945, quando 

milhões de bovinos foram abatidos naquele país. Era, disseram, a única solução para 

combater a doença, embora nessa época já existisse uma vacina desenvolvida na Itália.

No México, a resistência a esta medida foi muito forte, dada a incerteza da 

gravidade do surto e até mesmo de se tratar realmente de febre aftosa. Mesmo assim, 

em poucos meses foram abatidas mais de um milhão de cabeças de gado, um número 

aproximado que alguns consideraram baixo e que causou quase uma insurreição 

popular, principalmente no ocidente do país, nas áreas de influência sinarquista. Este, um 

movimento social, político de base regional e ideologia católica (Serrano Álvarez, 1991) 

(Meyer, 1983) Em novembro de 1947, essa medida foi suspensa e a vacinação passou a 

ser adotada. (Flores Ponce, s/d).

4 A MEMÓRIA E SEUS LABIRINTOS

Mas voltando à nossa experiência historiográfica, até então tudo estava indo 

bem, pelo que resolvi entrar em contato novamente com Mérida, (dezembro de 2023) 

para que ela me atualizasse e autorizasse o uso da informação que me havia passado. 

Fazia muitos anos que não nos comunicávamos, a última vez foi quando ela me enviou 

uma matéria de jornal sobre a homenagem que a prefeitura da cidade de Uberaba tinha 

prestado a sua mãe, colocando seu nome a uma rua: Rua Rosa Morales Pinheiro.

Conversamos longamente por telefone e, entre outras coisas, ela me disse do 

seu pesar por não ter conversado mais com a sua mãe; por não tê-la conhecido melhor, 

mas que, para compensar, havia decidido comemorar seu 80º aniversário em Veracruz. E 

assim o fez. Na ocasião reuniram-se mais de 200 pessoas da família, que celebraram com 

música, “pinhatas” e bolos por terem conhecido a filha de Rosa. Eu também lamentei não 

tê-lo sabido para ir à sua festa, mas quando ela me respondeu que isso tinha acontecido 

há 6 anos, meus alarmes dispararam.

Vejamos, se ela hoje tem essa idade, quando foi que nasceu? Certamente não 

foi depois de 1946, quando seus pais supostamente se conheceram. Portanto, corri 

para fazer as contas e o resultado destruiu a estrutura e as hipóteses do meu trabalho. 

Ela só poderia ter nascido em torno a 1938! Mas então, e a história da febre aftosa, 

da quarentena, do casamento da mãe e do pai e tudo mais, foi fantasia? Não queria 

pensar assim e não o fiz, devia ter uma explicação, e a tinha, porque a cronologia da 

memória familiar não coincidia com a da história. O dilema então era se abandonar 
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a pesquisa ou reformulá-la porque, para compreender o ocorrido, teria que partir de 

outros pressupostos. Ou seja dos pressupostos teóricos da memória. Portanto, ampliei a 

cronologia original remontando às décadas anteriores à febre aftosa, mais precisamente 

aos primeiros embarques de gado brasileiro para o México que, descobri então, haviam 

começado em 1923, portanto, quinze anos antes de que a raça Indubrasil tivesse sido 

oficialmente reconhecida. 

O primeiro carregamento chegou num navio chamado Cabedello, ao porto de 

Tampico, no nordeste do país. O destino original eram os Estados Unidos mas, justamente 

por motivos de saúde, foi desviado para o porto mexicano, o que não impediria que os 

norte-americanos compraram o gado e o passarem a seu país. através de Eagle Pass. 

Este é “porto fronteiriço” fundado em 1896, para comunicar essa cidade americana com 

a cidade mexicana de Piedras Negras. No início era apenas uma ponte para carruagens, 

mas, sintomaticamente, em 1927 foi construída outra com maior capacidade, embora o 

motivo oficial tenha sido a enchente que havia destruído a anterior.

A essa primeira viagem seguiram-se outras, como a que atracou em Veracruz em 

11 de julho do mesmo ano, (1923) conforme noticiou o jornal El Dictamen: 

O vapor brasileiro Curityba, vindo de Santos, com escalas no Rio de Janeiro, 
Barbados e Nova Orleans, atracou em frente ao porto de Veracruz depois do 
meio-dia, sob as ordens de J. H. Drake, e com 5 passageiros (provavelmente 
Limírio Dias de Almeida, Alceu Miranda, Quirino Pucci, Josias Ferreira e, talvez, 
Gumercindo). Pinheiro)”.

E agora as coisas começavam a fazer sentido e tornavam-se viaveis alguns 

dados orais que eu havia coletado informalmente e que na época considerei meramente 

anedóticos. E observem que eu disse viáveis, não necessariamente exatos. Incluo-os 

como exemplo dos enigmas que devem ser resolvidos quando a memória obriga, mas 

também porque fazem parte do imaginário coletivo em torno da campanha de 1946 

contra o gado brasileiro.

Numa conversa informal no Museu do Zebu, em Uberaba, com alguns 

fazendeiros mais antigos, eles comentaram que o Brahaman, raça de gado pela qual os 

americanos tanto temiam a concorrência do Indubrasil, foi desenvolvido nos Estados 

Unidos justamente a partir dos exemplares brasileiros que compravam no México e 

“contrabandeados através de Eagle Pass”. E mais, que em uma ocasião, o próprio 

presidente do México havia estado pessoalmente na Isla de Sacrificios para selecionar 

alguns exemplares para sua fazenda. Só agora entendi que estavam-se referindo àquele 

carregamento de 1923, sobreposto pela memória ao de 1946, quando o gado ficou 

confinado naquela ilha por causa da febre aftosa. 
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E aqui vale especificar que o Brahman se originou, sim, nos Estados Unidos, ao 

longo da costa do Golfo do México, mais precisamente nos estados do Texas, Flórida, 

Louisiana e Carolina do Sul, e em menor escala na Califórnia, Arizona e Novo México. 

Mas esse nome é aplicado indistintamente a mais de 30 raças de zebuínos cruzadas e 

selecionadas entre as que começaram a ser importadas da Índia em 1848, mas também 

da África do Sul e finalmente do Brasil, estas a partir da década de 1920.

Agora começava também a fazer sentido a história das irmãs Rosa e Constantina 

Morales, filhas de Braulio Morales e Valeriana Acosta, donos da fazenda La Loma, no 

município de Paso de Ovejas, Ver. onde Gumersindo e Limirio alugaram os pastizais e 

mantiveram pela primeira vez o seu gado, esperando os compradores que, no entanto, 

demoraram em aparecer. Mas isso não foi em 1946, senão em 1923, tanto que, no ano 

seguinte, em 28 de julho de 1924, os dois pares de namorados se casaram na capela em 

San Francisco de las Peñas, município de La Antigua, Ver. 

Aquela primeira “expedição” ao México dos pecuaristas brasileiros demorou quase 

dois anos e não teve os resultados econômicos esperados, pelo que os cinco brasileiros 

que tinham ficado no Mexico até o venderem, decidiram retornar ao seu país. Um deles 

se empregou como garçom em um transatlântico e os outros via Nova York, onde a 

embaixada brasileira os ajudou a retornar ao seu país (Revista El Cebú). Gumersido e 

Limirio levando consigo as suas respectivas esposas mexicanas.

Nunca mais se ouviu falar delas! Com o passar do tempo, começou a circular 

na região uma “lenda” sobre as duas meninas que se casaram com dois brasileiros e 

desapareceram no Brasil, segundo depoimento de uma de minhas fontes, natural de 

Paso de Ovejas e vizinha de Xalapa. Porém, ainda faltava responder como a história da 

febre aftosa cruzou-se com a dos casamentos de seus pais e mães, segundo a repetiam 

na família.

A solução era entender os “labirintos da memória” e compreender o papel da 

epizotia e a quarentena de 1946 no México como o marco temporal em torno do qual muitos 

fazendeiros de Uberaba organizaram a sua memória. Mas também a das duas famílias 

que, a partir daquele evento, reconfiguraram a memória familiar sobre acontecimentos 

tão importantes como o casamento de dois dos seus membros com duas mexicanas, 

vinculando-lhes dessa forma a com memória coletiva, e fazendo-as coincidir com a que 

tinham sobre os acontecimentos no México.

A diferença da História, a memória não obedece necessariamente a datas exatas; 

a história organiza e ordena os fatos cronologicamente mas não acontece o mesmo 

com a memória, a menos que esta se torne coletiva e após a superar os mencionados 
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“labirintos”. Por outro lado, a memória é formada por lembranças, muitas vezes herdadas, 

emprestadas ou reconfiguradas, mas também por esquecimentos e omissões, que 

podem ou não ser voluntárias. No caso que aqui agora apresentado, o esquecimento teve 

um papel muito importante, principalmente como aquele que ocorre quando as pessoas 

se afastam dos seus lugares de origem e dos seus entes queridos, e cujas memórias são 

restauradas somente quando aparece algum agente que as estimula ou motiva. Esse foi 

caso de dona Rosa Morales. (Hallbwachs, 1949)

5 BOATOS, LENDAS E MILAGRES

Mas tudo isso aconteceu no Brasil; no México as consequências da epizootia 

foram sentidas em setores mais amplos e diversificados da população, fossem eles 

grandes ou pequenos pecuaristas, camponeses, ou pequenos proprietários de terras, 

que tinham uma ou duas cabeças de gado e outros animais domésticos de casco 

fendido para seu sustento. Entre eles, as medidas do governo mexicano para combater 

a febre aftosa foram percebidas como uma ameaça, não só à propriedade, mas às 

próprias vidas, o que gerou medo e desconfiança. E estes, são excelentes incentivos 

para o surgimento de boatos, lendas e até milagres, como os que passaram a circular 

entre a população. 

Também não podemos esquecer o componente xenófobo do nacionalismo, 

na época muito intenso e que ainda hoje costuma manifestar-se em contra dos norte-

americanos. Assim, entre os boatos que se espalharam estava o de que os “gringos”, 

como apelidam no México unicamente aos norte-americanos, haviam inventado a febre 

aftosa como pretexto para sacrificar o gado mexicano e comprar a carne barata para 

alimentar aos seus exércitos que lutavam na Coreia:

Linda cidade de Apaxtla / no estado de Guerrero /

ficaram com poucas vacas / mas com muito dinheiro.

O gado na verdade / tudo se desfez em bife /

seja pela doença/ou a perda da pesagem ...

                                                                  (Valdés, 2007).

Tudo isso, somado ao desastre econômico, à tradicional desconfiança do povo, 

à falta de credibilidade do governo mexicano, ao “assassinato” dos rebanhos, como 

diziam nos jornais, e à presença de estrangeiros “ajudando” no combate à epizootia, 

fez com que não demorasse muito em estourar conflitos sociais, alguns de proporções 

consideráveis. Houve comunidades camponesas que se armaram com facões, paus, 
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pedras e instrumentos agrícolas, para enfrentar, não propriamente a doença, mas os 

encarregados de sacrificar os seus animais e até os proprietários que se opusessem. 

O sentimento no campo mexicano era de raiva e desamparo, pois se considerava 

que, como na Guerra Cristera2, o que o governo queria era introduzir novas tecnologias 

para acabar com o modo de vida da gente do campo e as comunidades agrárias (https://

vivetemascalcingo.blogspot.com).

Mas a própria campanha do governo contra a febre também contribuiu para 

alimentar essa desconfiança e os boatos, uma vez que oferecia aos camponeses substituir 

seus bois infetados por mulas saudáveis   e ... por tratores!!. (Bazan, 2023). Um exemplo 

da insatisfação popular foi a de San Pedro el Grande, no estado de Michoacán, onde a 

revolta popular ceifou a vida do veterinário Robert Lee Redondo Proctor, um dos agentes 

de saúde norte-americanos enviados ao México para auxiliar na vacinação. 

O presidente mandou dois soldados e um americano (médico veterinário) 
para vacinar o gado dessa região porque ele estava doente e não queria que 
ocorresse uma epidemia maior no país, [mas] essa era a história deles, o povo 
não acreditou (https://vivetemascalcingo.blogspot.com). 

A narrativa popular repetida nos jornais mencionava uma mulher, Teodora Medina 

Huijosa, “mulher mestiça de cabelo no peito […]”, como autora do assassinato de Proctor, 

a quem esfaqueou até a morte. Mas foi ele a quem não demoraram em encomendar a 

Deus com uma cancão: 

Corrido de São Pedro

Pra começar a cantar

peço licença primeiro,

se eu cometo alguns erros,

vocês vão me perdoar.

O que agora estou lhes dizendo

em São Pedro aconteceu,

de um cavalheiro americano

que de repente morreu.

O segundo de fevereiro

do ano quarenta e nove,

data tão “assinalada”

que a todos nos comove.
2 Conflito armado entre católicos e o governo federal contra as medidas deste para limitar a presença da igreja 
no pais, entre as quais a que estabelecia um número mínimo de sacerdotes em cada estado, e a introdução da 
educação socialista. A resistência maior ocorreu em regiões do centro e ocidente do país, de forte tradição religiosa 
que, sob o slogan “Viva Cristo Rey”, foram à luta contra o governo. Seus soldados foram chamados “cristeros”, e 
sua luta “a cristiada”. Atualmente, existem santos canonizados como mártires dessa guerra.

https://vivetemascalcingo.blogspot.com
https://vivetemascalcingo.blogspot.com
https://vivetemascalcingo.blogspot.com
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Numa manhã de segunda,

Albert ia trabalhar,

entre colinas e ravinas,

a morte estava a lhe esperar.

Quando chegou a São Pedro,

o povo já o esperava

para que daí a pouco

seu sangue se derramara.

O homem ajoelhou-se pedindo

pra que não lhe mataram,

mas aos índios enfurecidos

não lhes importava nada.

Depois que o mataram,

todos foram enterrá-lo,

sem saber que em pouco tempo

o mal iria encontrá-los.

Chegaram muitos soldados

para começar a procurá-lo,

aviões também chegaram

(…) pra depois até à fronteira,

poderem transportar-lho.

Aqui o corrido termina

do Sr. Albert Proctor,

que ele na glória descanse

em paz e com o perdão de Deus3.

O interessante é que na canção os autores ignoraram a Teodora e 

responsabilizaram os índios pela morte do veterinário, já que “eles não se importavam 

com nada”, embora na história dos acontecimentos eles sequer tivessem aparecido. 

Licença poética? 

Quanto à lenda romântica das duas irmãs, que hoje sabemos serem Rosa 

e Constantina Morales, que se apaixonaram e se casaram com dois brasileiros antes 

de desaparecer, podemos compreender o impacto desse episódio na memória e no 

imaginário local, já que não devia ser comum encontrar brasileiros na região e, com 

certeza, saber onde ficava seu país. 
3 Fortino y Juan Barrios Chaparro, “Corrido de San Pedro”, La Fiebre Aftosa: La Muerte de Robert Lee Redondo 
Proctor- agosto 19, 2015. https://vivetemascalcingo.blogspot.com

https://vivetemascalcingo.blogspot.com/2015/08/la-fiebre-aftosa-la-muerte-de-robert.html
https://vivetemascalcingo.blogspot.com
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É preciso saber que, embora próximo ao litoral e ao principal porto mexicano, 

era um ambiente rural, de pequenos proprietários agricultores e pecuaristas, sem muito 

ou nenhum contato com a dinâmica e a cultura aberta ao mundo, como a de “Veracruz, 

porto marítimo”.

6 UM MILAGRE

Mas se no imaginário popular a febre aftosa inspirava corridos, histórias 

românticas e tragédias, também deixava espaço para os milagres, embora novamente 

interviessem os labirintos da memória. O fuzil sanitário foi “oficialmente” cancelado no 

final de 1947, data ignorada na memória e no imaginário coletivo, onde continuou a inspirar 

fatos milagrosos, como o acontecido em 26 de setembro de 1948 em Oxtotitlán, Gro. 

Segundo a narrativa, os habitantes locais tinham-se precavido escondendo os 

seus animais, quando souberam que o governo os estava sacrificando mesmo estando 

saudáveis. Uniram forças com os povoados vizinhos para, se necessário, confrontar a 

espingarda sanitária com suas próprias armas. Na verdade, não faltam notícias sobre 

as revoltas e a reação violenta dos fazendeiros que, muitas vezes apelaram às armas 

para defender o seu gado. Mas neste caso, ainda que ou santo autor do milagre fosse 

São Tiago o “agente operador” foi um general, Adrián Castrejón, chefe da Zona Militar 

encarregado de executar a missão de abater o gado e os seus proprietários caso estes 

resistissem. O que ninguém esperava era que o apóstolo Santiago, padroeiro da vila, 

“comovesse o seu coração” e o general se recusasse a executar as ordens, pelas quais 

pagou com a sua degradação.

Nas entrevistas que se seguiram com os moradores, todos concordaram em 

que o santo tinha aparecido, primeiro, num povoado vizinho, Contlalco, onde se estavam 

cavando as sepulturas para enterrar o gado. Que o santo tinha pedido aos trabalhadores 

que suspendessem as obras, mas eles não o atenderam. Diante da recusa, o santo 

começou a circular em torno das escavadeiras que foram quebrando uma a uma, pulando 

logo após para dentro da sepultura onde mais tarde apareceu ileso e “marchando a 

passos redobrados”. Atônitos, os veterinários e os trabalhadores correram ao templo de 

Oxtotitlán para verificar se o santo se encontrava em seu lugar. E, sim, lá estava ele, ileso, 

mas o seu cavalo estava suado. Caíram todos de joelhos e se recusaram a continuar 

trabalhando, pois entenderam que foi ele quem havia movido o coração do general, que 

se negou a cumprir as ordens recebidas. 

Pode-se acreditar ou não em milagres, mas invocar a intercessão dos santos 

é altamente significativo, embora não necessariamente uma novidade, para avaluar as 
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angústias de um povo, considerando a grande religiosidade daquela região. O milagre 

também nos fala do sentimento de impotência diante da ameaça que representam as 

autoridades, contra as quais a única defesa são os milagres.

7 CONCLUSÃO

Em 2023, a Associação Mexicana de Criadores de Cebu comemorou os 100 

anos da chegada ao país do primeiro carregamento de gado dessa raça; em sua revista 

cita o indubrasil, como uma a partir das quais desenvolveu-se o Brahman no Texas. 

(Zebú, janeiro -Fevereiro de 2024, p. 13) 

Portanto, e diante do anteriormente relatado, não podemos deixar de mencionar 

que os primeiros importadores de gado zebu na América foram os criadores dos Estados 

Unidos, onde ocorreram pelo menos nove focos de febre aftosa que foram registados 

antes do início das importações do Brasil. Contudo, em 1946, o governo mexicano teve 

que ceder ante as pressões desse país decretando a origem brasileira da doença. 

Para os historiadores mexicanos, este foi um capítulo da história do México 

que passou quase despercebido, a não ser para alguns zootecnistas e veterinários que 

escreveram sobre a epizootia dedicando alguns parágrafos à história. (Camarena, 1949; 

Camargo, 1950; Cervantes, 1998). Não aconteceu o mesmo com o povo mexicano e os 

criadores do “zebu brasileiro”, notadamente os de Uberaba e do Triângulo Mineiro, para 

quem a pecuária e a raça de seu gado são motivo de orgulho e símbolos de identidade. E 

as identidades são preservadas nos museus e cantadas em hinos:

Zebú Joia Brasileira

(Hino do Zebu)

Zebú nobre joia brasileira

Zebu orgulho do Brasil.

Sua história é toda preservada,

no Museu está o seu perfil.

Uberaba, Triângulo Mineiro,

Minas Gerais, entre o Leste e o Sul,

tem o primeiro e maior museu do mundo

do gado indiano de raça Zebú.

Bravo Brasil sublimes filhos teus,

Salve, Salve a ABCZ, o Zebú e seu Museu... (bis)

 (Patrão de Minas)
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Em 1994, o governo brasileiro autorizou a importação do primeiro lote de gado 

Bhahman que chegou, não mais de navio, mas de avião, ao aeroporto internacional de 

Viracopos, SP, de onde seguiu para a cidade de Londrina, ao norte do estado vizinho do 

Paraná, para um período de quarentena, após o qual participou, em abril, da exposição 

agrícola daquela cidade. Porém, sua “estreia” oficial em terras brasileiras aconteceu no 

início de maio, quando participou, junto com outro lote recém-chegado, na maior feira de 

Zebú do mundo, a Expozebu, em Uberaba MG.

Finalmente e antes determinar, gostaria de dizer que não achei necessário 

esclarecer as imprecisões da memoria familiar às minhas fontes orais. Eu sou a 

historiadora e, como tal, a responsável pelas precisões históricas. As famílias Pinheiro 

e Dias de Almeida são as repositórias respeitáveis da memória familiar, descendentes 

de duas mães mexicanas e dois pais brasileiros que, outrora, embarcaram-se em uma 

grande aventura. 

A minha amiga Mérida contou-me que seu pai gostava tanto de viajar que batizou 

os filhos e filhas com nomes alusivos aos países que conheceu: Ivérica, Otoíde, Marcio, 

Dunalva, Mérida e Rollemberg. E também que quando ela nasceu, o pai deu à mãe duas 

opções de nome: Guadalajara ou Mérida, daí que ela seja muito grata por dona Rosa ter 

escolhido o segundo. (Pinheiro, 2023, entrevista telefónica)
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