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A empresa Jari Florestal e Agropecuaria, 
Ltda. tem uma imporUmcia muito alem da fu
tura sorte daquela area de aproximadaf}lente 
1 ,4 x 106 hectares que pertence ao Daniel K. 
Ludwig, presidente de National Bulk Carriers, 
Inc. Essa importancia provem do fato de estar 
sendo sugerida, repetidamente, entre muitos 
planejadores, como um modelo adequado pa
ra ser imitado em grande escala em outras 
partes da Amazonia. Par exemplp, AI vim 

I 

(1978: 34) diz que os resultados ob~dos pela 
Jari "claramente demonstram o enorme po
tencial para a silvicultura comercial do Ama
zonas". Ao mesmo tempo, ha uma certa ca
rencia de pesquisas publicadas sabre a viabi
lidade economica e ecol6gica dos desenvolvi
mentos da Jari. 

Durante uma visita de quatro dias e meio 
a .Jari, em agosto de 1978, tivemos a oportu
nidade de observar as planta~6es, instalac;:6es 
e: experimentos em andamento, tanto na par
te de silvicultura como na parte de agricultu
ra. Tambem, conversamos com varios mem
bros do corpo tecnico em cada parte da ope
rac;:ao. 0 objetivo deste trabalho e de exami
nar as informac;:6es existentes, mesmo sendo 
escassas, em termos de avaliac;:ao da aplica
bilidade da Jari como modelo para desenvolvi
mento de outras partes da Amazonia, visando 
a identificac;:ao dos dados que seriam neces
saries para poder avaliar esta proposic;:ao de 
maneira mais definitiva. 

A firma Jari tem sua. sede administrative 
e a maioria da equipe tecnica do projeto de 
silvicultura localizadas em Monte Dourado, 
que e uma vila de 7.000 habitantes, construf
da pela companhia no lado oeste do rio Jari. 
A area da empresa estende-se em terrenos do 
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Estado do Para e do Territ6rio Federal do Ama
pa, porem todas as planta~6es e outras ope
rac;:oes da empresa, com exce~ao de uma mi
na de caulim, estao localizadas na parte pa
raense. Aproximadamente 100.000 ha das 
terras da empresa foram desmatadas desde o 
infcio do projeto em 1969 ate a nossa visita, 
segundo pessoal tecnico da empresa, ou 7% 
da area total. A parte de silvicultura conta 
com 60.000 ha de monocultura de 'Gmelina ar
borea, que e uma especie exotica de Cresci
mento rapido. Sob condic;:oes idea is, Gme
lina deveria ser cortada com seis anos 
de idade, para usa como polpa, e com dez anos 
para usa como madeira. 0 crescimento das 
plantac;:6es de Gmelina apresenta muita varia
c;:ao dependendo do solo. Algumas das plan
tac;:6es mais antigas foram estabelecidas em 
solos arenosos, resultando em crescimento 
fraco e, par isso, ja foram ou abandonadas ou 
limpadas para replantio com Pinus caribaea. 
Varias pragas e doenc;:as tem atacado as plan
tac;:6es de ;Gmelina, mas, ate agora, nenhuma 
delas chegou a ter efeitos muito serios sabre 
o projeto. A desfoliac;:ao rapida de 300 hec
tares de 'Gmelina em 1974 par uma lagarta nao 
identificada assustou o corpo tecnico tempo
rariamente. Nos quatro a nos seguintes, tais 
perdas foram restritas a areas pequenas; to
clavia, populac;:6es desta lagarta e de outras 
pragas continuas a ser encontradas nas plan
tac;:6es cada ana. Um fungo (Ceratocystis 
fimbriate), que mata a arvore, tambem surgiu 
em algumas areas restritas desde 1976. 0 
"cancra" causado par este fungo pode consti
tuir uma ameac;:a as areas de Gme/ina sendo 
que a infestac;:ao continua aumentando. As 
areas atacadas par pragas e doenc;:as parecem 
ser pequenas em comparac;:ao com a area de 
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plantac;ao total, ate o presente, embora, a 
Iongo prazo, nao haja garantia de que tais pro
blemas nao chegarao a atingir areas gran
des. 

No momento, o plantio de Gmelina esta 
suspenso ate que a usina fabricante de polpa, 
que chegou ha poucos meses, esteja operan
do e produzindo urn retorno monetario. Con
tinua-sa o plantio de Pinus caribaea var. hon
durensis, outra especie sendo plantada em 
monocultura de grande escala na Jari. As 
plantac;oes de Pinus estao programadas para 
urn ciclo de 16 anos. As plantac;oes mais ve
l has contam agora com 8 anos de cresci~en
to. A praga principal de Pinus e a saliva (Atta 
spp.), que esta sendo control ada principal
mente por meio de Mirex. As sementes de 
Pinus, que nao podem ser propagadas sob as 
condic;oes da Jari, por causa da chuva durante 
a epoca de florac;ao, estao sendo importadas 
de varias fontes. Para o futuro, esta plane
jado o abastecimento de sementes das plan
ta<;fies da Jari por meio do plantio de Pinus 
numa outra fazenda de Daniel K. Ludwig, lo
calizada em Minas Gerais. 

Algumas planta<;oes experimentais foram 
instaladas com outras especies. Entre estas, 
parecem apresentar melhor desenvolvimento 
o Anthrocephafus chinensis e o Eucalyptus 
deglupta, porem as planta<;fies ainda sao no
vas, e os dados que foram colhidos ainda nao 
foram analisados pela companhia. No mo
menta, nao ha plano para utilizar-se, em esca
la comercial, quaisquer dessas especies em 
estudo. · Mesmo assim, estas plantac;oes me
recem muita atenc;ao, pois tanto o Eucalyptus 
deglupta como o Anthocephalus, na Reserva 
Experimental de Curua-Una, da SUDAM, mos
traram alta mortalidade ap6s quatro a oito 
anos de excelente crescimento (Dubois, 1971: 
24). E evidente que se necessita de urn lon
go prazo experimental, antes de aprovar estas 
especies para utilizac;ao numa escala indus· 
trial. 

Uma usina para fabricac;ao de polpa esta 
sendo montada com inlcio de operac;ao pre
vista para marc;o de 1979. 0 esquema de 
montagem da usina tern sofrido varios atra-
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sos, mas, agora a obra esta sendo realizada 
em rltmo acelerado. A us ina vai precisar de, 
aproximadamente 4. 000 m3 de madeira para 
polpa, por dia. A energia para a us ina· sera 
produzida pela queima da madeira da floresta 
natural, no inlcio, e da madeira das plantac;oes, 
no futuro. Uma segunda usina, com capaci
dade maior do que a primeira, tanto para a 
energia como para madeira de polpa, esta pia-. 
nejada para comec;ar operac;ao em 1983. A 
operac;ao ja conta com uma mina de caulim a 
ceu aberto. Uma estrada de ferro estli em 
construc;ao para transporte de madeira ate a 
usina. Uma "vila industrial" tambem esta em 
construc;ao perto da us ina, em Monduga. 

A plantac;ao de arroz esta localizada numa 
area de varzea, em Sao Raimundo, a 50 km de 
Monte Dourado e nao tern ligac;ao terrestre 
com a parte de silvicultura. 0 projeto de ar
roz tern uma area de 3. 238 ha, ja implantada, 
e esta sendo ampliada para 14. 165 ha. A ra
pidez da colheita, usando uma frota de 42 ma
quinas tipo combinado, seguido de urn plan
tio rapido por meio de uma frota de 6 avioes, 
possibilita a produc;ao de duas safras anuais, 
dentro do perfodo de maxima insolac;ao. A 
adubac;ao e a aplicac;ao de pesticidas tambem 
sao feitas por aviao. A manipulac;ao d'agua 
no projeto arroz emprega urn sistema de born
bas "diesel" que transporta 1 Q6 litros de agua 
por minuto. A produc;ao media e da ordem de 
4.500 kg/ha/safra (Jarilino, 1978: 1). Expe
rimentos com arroz estao sendo realizados 
num campo experimental por pessoal tecnico 
do IRI Research Institute, Inc., de Nova lorke, 
com suporte financeiro do Sr. Ludwig. No
vas facilidades portuarias estao planejadas e 
uma estrada e urn dique, ligando Sao Raimun

do como local do novo porto do rio Amazonas, 
estao em construc;ao. 

Os experimentos sao implantados com va
rias culturas de terra firme, inclusive cacau, 
dende, e mandioca. Entre estas, apenas a 
mandioca esta sendo considerada para pos
slvel expansao, objetivando, posteriormente, a 
produc;ao de alcool, a fim de diminuir as des
pesas da empresa em combustfvel, e nao pa
ra vend a fora da empresa. 
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Uma tentativa de produzir Patchouli, urn ar
busto exotica usado na industria de perfuma
ria, esta sendo realizada em area de cerca de 
::::.000 ha. Nao existem experimentos previos 
para testar a potencial de Patchouli na area. 

A firma Jari tambem conta com urn reba
nho de 4.000 bubalinos e 7.000 zebufnos. A 
parte de pecuaria e algumas outras culturas 
estao sendo cuidadas em escala menor, visan
do apenas a prover uma parte da alimenta<;:ao 
do pessoal na area da empresa. Ha, aproxi
madamente, 20. 000 pessoas na area da em
presa, inclusive trabalhadores sob o regime de 
empreitada. 

Agora tentaremos de responder tres per
guntas basicas : 

PROJETOS TIPO J ARI PODERAO SER 

ECONOMICAMENTE SADIOS ? 

Em primeiro Iugar, e essencial saber se o 
proprio Projeto Jari esta sendo econom•ca
mente proveitoso, isto e, se e urn born inves
timento para o Sr. D. Ludwig. No caso de o 
Sr. Ludwig nao obter Iuera em seu investi
mento no Projeto Jari,- provavelmente pouco 
mais haveria a considerar sabre este Projeto 
como urn modelo born para outros projetos de 
grande porte. No caso de o resultado econ6-
mico-financeiro da Jari ser considerado born, 
muitos aspectos teriam que ser considerados 
para outros projetos tipo Jari terem exito eco
n6mico-financeiro. Uma das condi<;:oes para 
empresas similares e a disponibilidade de 
grande capital. 0 investimento total na Jari 
era US$ 493.592.000 ate o final de 1978, se
gundo o diretor da empresa (A Critica (Ma
naus), "Jari ve com otimismo exporta<;:ao de 
celulose", 5 de janeiro de 1979, p. 6). Alem 
da magnitude do investimento na Jari, os cal
culos de aceitabilidade economica tern que in
cluir as outras reservas financeiras do Sr. 
Ludwig, que tornam o risco de perdas nesta 
cscala aceitavel e tambem, possibilitam o pa
gamento de muitas despesas imprevistas quan
do problemas ou demoras forem encontrados. 

Alem das reservas de capital lfquido, a Ja
ri conta com uma rede de liga<;:6es multina
cionais para atender aos requisitos do projeto, 
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capaz, por exemplo, de abastecer o projeto de 
semontes, adubos, inseticidas, etc., com van
tagons de confiabilidade, qualidade, regulari
dade, e pre<;:o. A Jari tambem opera sem as 
restric;oes, que limitaria a outros a capaci
dade de empregar as melhores pessoas dis· 
poniveis nos cargos tecnicos e gerenciais. 
Tambem, opera sem restri<;:oes de eficiencia 
que atingirao os que operam sob limitac;oes 
governamentais sabre o uso de combustfvel 
ou de outros recursos. Opera<;:oes tais, como 
a Jari, tern que atuar sob a premissa de esta
bilidade de manejo durante urn prazo Iongo -
as planta<;:6es tern que ser instaladas, manti
das e colhidas sem falha nenhuma em face 
das reorganiza<;:oes burocraticas, flutua<;:oes 
na disponibilidade de verbas, etc. A Jari, 
tam bern, goza de certas concessoes da 
SUDAM, possibilitando a importa<;:ao de cer
tos equipamentos do exterior. Tanto a parte 
de silvicultura como a parte de rizicultura da 
Jari -foram concedidas isen<;:oes totais do im
pasto de renda e de impastos de importa<;:ao 
sabre produtos industrializados (BRASIL, 1976: 
35-36). A viabilidade de qualquer tentativa 
de emular a Jari em outros lugares teria que 
levar em conta as restri<;:oes impostas ao pro
jeto contemplado. 

A localiza<;:ao do Projeto Jari foi cuidadosa
mente escolhida, baseada em criterios como : 
clima tropical, solos de qualidade razoavel, 
area ampla disponivel, e condi<;:6es para man
tar urn porto de agua profunda (Briscoe, 1978: 

85). Tais areas sao cada vez mais raras. 

0 Projeto Jari tambem foi desenvolvido 
em condi<;:oes de terra e mao-de-obra baratas; 
mudando-se no futuro os valores destes insu
mos basicos, os calculos serao obviamente al
terados. Por exemplo, em Trinidade, ha mui
tas planta<;:oes de Pinus caribaea abandonadas 
porque o pre<;:o de mao-de-obra nao mais per
mite o controle de ervas invasoras. 

0 pre<;:o do petroleo, no futuro, vai influir· 
na viabilidade econ6mica de tais projetos. A 
Jari teve a facilidade de ter completado bern 
o investimento inicial, antes dos aumentos 
no pre<;:o deste insumo essencial em 1973. 

A Iongo prazo, outros projetos teriam que 
levar em conta pressoes demograticas que 
ainda nao estao atingindo a Jari atualmente. 
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merosas da opera9ao em termos de capital 
sucedem-se, mas a quantifica9ao de tais da
dos torna-se necessaria para podermos exa
minar a viabilidade de propostas seguindo o 
modelo da Jari, em outras partes. As econo
mias conseqi.ientes do grande volume _e outros 
aspectos do projeto seriam mais salientados 
com urn estudo minucioso e possibilitaria a 
avalia9ao melhor da aplicabilidade dos meto
dos da Jari a outros projetos de desenvolvi
mento. 0 prazo para a opera9ao tornar-se 
rentavel e essencial nestes calculos. Embo
ra outros possfveis projetos sempre apresen
tem condi96es urn tanto diferentes das da Ja
ri, estas informa96es seriam necessarias para 
interpretar a aplicabilidade dos seus resulta
dos. 

Uma pesquisa prioritaria deve ser a ana
lise dos dados relatives a mudan9as nos so
los. AI em disso, merece apoio a coleta de 
mais dados sabre solos, tanto em programas 
de "complementa9ao" como nos experimen
tos. Os resultados de solo devem ser publi
cados, nao apenas como estatisticas de resu
mo, mas como dados suficientemente minu
ciosos para serem interpretados pela comuni
dade cientifica em geral. 

Os dados sabre experimentos de silvicul
tura e agricultura devem ser analisados e pu
blicados logo. 0 debate cientifico sabre da
dos como estes deve representar uma gran
de ajuda tanto para planejadores que pensem 
em apoiar outros projetos do tipo Jari, quan
ta para o proprio desenvolvimento da referi
da empresa. A Jari tambem seria bern acon
selhada a expandir os seus esfor9os em expe
rimentos com outras especies de arvores. 

Mais estudos devem ser desenvolvidos 
para esclarecer a identidade, a dinamica de 
popula9ao e a hist6ria da vida das pragas e 
doen9as que aparecem nas planta96es. Tais 
estudos ajudariam muito tanto na avalia9ao 
da possibilidade de ataques maiores quanta 
na preven9ao contra os mesmos. 

Os possiveis impactos dos desmatamen
tos, usinas, barragem, etc. devem ser estuda
dos; tais estudos devem incluir levantamen
tos das especies e outras condi96es antes 
das perturba96es, e programas de Iongo pra· 
zo para identificar mudam;.as subsequentes. 
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Observa96es regulares da qualidade d'agua e 
a biota fluvial devem ser inclufdos nestes pro
gramas. 

CONCLUSAO 

A capacidade do Projeto Jari como urn mo
delo para desenvolvimento esta lange de ser 
demonstrada e precisa de mais estudos antes 
de poder ser recomendada para outras p::~rte& 

da Amazonia. 

SUMMARY 

The present paper emphasizes the importance ot 
a thorough evaluation of Jari Florestal e Agropecuaria 
Ltda. as a model for development in the Amazon. This 
large scale commercial, plantation and agriculture ven
ture has been suggested recurrently by various Bra· 
zilian planners as an appropriate model for develop
ment of other areas in the region. Jari is undertaking 
enormous silvicultural projects using Gmelina arborea 
and Pinus caribaea in "terra firme" (high ground) areas, 
and a mechanized agriculture scheme with irrigated ri
ce culture in "varzea" (floodplain) areas. Based on 
observations and interviews made during visits to the
se projects, three principal questions are identified 
which need to be studied in order to evaluate the a~r>h 
cability of Jari as a model for other places in the Ama
zon. The first question is whether projects of the Ja
ri type would be economically healthy, In the sense of 
being good investments. Characteristics of Jari which 
would be hard to duplicate elsewhere would make it 
difficult to mount similar projects. Among other fac
tors, the large initial investments required and the 
long period before the first returns are realized must 
also enter the calculations of potencial appliers of Ja
ri as a model. The second question is whether Jari Is 
indefinitely sustainable with an adequate economic re· 
turn. Various factores are relevant, including soil!~, 

pests, and diseases. The third question concerns the 
possible environmental impacts of such projects. In
formation relevant to the various aspects of each ques
tion is summarized, and recommendations for lines of 
research are made to allow evaluation of whether ur 
not the Jari Project is applicable as a mode! for deve
lopment in other areas. The present paper makes H 

clear that the wisdom of applyng Jari as a model is 
still far from being demonstrated. 
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