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flte present paper emphasizes the importance of 
a tltor·otlglt l~Vdluation of Jari Florestal e Agropecuaria 
Ltda. as d mouel for development in the Amazon. fhis large 
scale commercial, plantation and agriculture venture has 
ltBHII suggestecj recurrently l1y various Brazilian planners 
as an appropriate model for development of other areas in 
the region. Jari is undertaking enormous silvicultural 
projects using Gmelina arborea and Pinus caribaea in "ter 
ra firme" (high ground) areas, and a mechanized agricui 
ture scheme with irrigated rice culture in "v~rzea"(floo~ 
plain) areas. Based on observations and interviews mad~ 
during visits to these projects,three principal questions 
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are identified which need to be studied in order to evalu 
ate the applicability of Jari as a model for other places 
in the Amazon. The first question is whether projects of 
the Jari 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 diffi 
cult to mount similar projects. Among other factors. the 
large initial investiments required and the long period 
before the first returns are realized must also enter the 
calculations of potencial appliers of Jari as a model. 
The second question is whether Jari is indefinitely sus 
tainable with an adequate economic return. Various fac 
tares are relevant. including soils. pests. and diseases. 
The third question conc~rns the possible environmental i~ 
pacts of such projects. Information relevant to the vari 
ous aspects of each question is summarized. and recommen 
dations for lines of research are made to allow evalu 
ation of whether or not the Jari Project is applicable as 
a model for development in other areas. The present paper 
makes it clear that the wisdom of applyng Jari as a model 
is still far from being demonstrated. 
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A empresa Jari Florestal e Agropecu~ria Ltda. 
tem uma importancia muito alem da futura sorte daquela a 
rea de aproximadamente 1,4 X 106 hectares que pertence ao 
Daniel K. Ludwig, presidents de National Bulk Carriers. 
Inc. Essa importancia provem do fato de estar sendo sug~ 
rida, repetidamente, entre muitos planejadores, como um 
modele adequado para ser imitado em grande escala em ou 
tras partes da Amazonia. Par exemplo, Alvim (1978: 34)diz 
que os resultados obtidos pela Jari "claramente demons 
tram o enorme potencial para a silvicultura comercial do 
Amazonas". Ao mesmo tempo, h~ uma certa car~ncia de pes 
quisas publicadas sabre a viabilidade economica e ecologi 
ca dos desenvolvimentos da Jari. 

Durante uma visita de quatro dias e meio a Ja 
ri, em agosto de 1978, :•tivemos a oportunidade de observar 
as planta~oes, instala~oes e experimentos em andamento, 
tanto na parte de silvicultura como na parte de agricultu 
ra. Tambem, conversamos com varies membros do corpo tecni 
co em cada parte da opera~ao. D objetivo deste trabalho e 
de examinar as informa~oes existentes, mesmo sendo escas 
sas, em termos de avalia~ao da aplicabilidade da Jari co 
mo modele para desenvolvimento de outras partes da Amazo 
nia, visando a identifica~ao dos dados que seriam necessa 
rios para poder avaliar esta proposi~ao de maneira mais 
definitiva. 

A firma Jari tem sua sede administrativa e a 
maioria da equipe tecnica do projeto de silvicultura loca 
lizadas em Monte Dourado, que e uma vila de 7.000 habi 
tantes. construida pela companhia no lado oeste do rio Ja 
ri. A ~rea da empresa estende-se em terrenos do Estado do 
P~ra e do Territorio Federal do Amap~. porem todas as 
planta~oes e outras opera~oes da empresa, com exce~ao de 
uma mina de caulim, estao localizadas na parte paraense. 
Aproximadamente 100.000 ha das terras da empresa foram 
desmatadas desde o inicio 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 mo 
nocultura de Gmelina arborea, que e uma especie exotica 
de crescimento rapido. Sob condi~oes ideais, Gmelina deve 

3 



ria ser cortada com seis anos de idade, para usa como pol 
pa. e com dez anos para usa como madeira. 0 crescimento 
das planta~oes de Gmelina apresenta muita varia~ao depen 
dendo do solo. Algumas das planta~oes mais antigas foram 
estabelecidas em solos arenosos. resultando em crescimen 
to fraco e. par isso, ja foram au abandonadas au limpadas 
para replantio com Pinus caribaea. Varias pragas e doen 
~as tern atacado as planta~oes de Gmelina. mas ate agar~ 
nenhuma delas chegou a ter efeitos muito serios sabre 0 

projeto. A desfolia~ao rapida de 300 hectares de Gmelina 
em 1974 par uma lagarta nao identificada assustou 0 corpo 
tecnico temporariamente. Nos quatro anos seguintes, tais 
perdas foram restritas a areas pequenas; todavia. popula
~oes desta lagarta e de outras pragas continuas a ser en 
contradas nas planta~5es cada ana. Urn fundo (Ceratocystis 
fimbriata). que mata a arvore. tambem surgiu em algumas 
areas restritas desde 1976. 0 "cancra" causado par este 
fungo pode constituir uma amea~a as areas de Gmelina sen 
do que a infesta~ao continua aumentando. As areas ataca 
das par pragas e doen~as parecem ser pequenas em compara 
~Ao com a area de planta~ao total, ate o presente, embora 
a longo prazo. nao haja garantia de que tais problemas 
nao chegarao a atingir areas grandes. 

No momenta, o plantio de Gmelina esta suspenso 
ate que a usina fabricante de polpa. que chegou ha poucos 
meses, esteja operando e produzindo urn retorno monetario. 
Continua-sa o plantio de Pinus caribaea var. hondurensis. 
outra especie sendo plantada em monocultura de grande es 
cala na Jari. As planta~oes de Pinus estao programadas pa 
ra urn ciclo de 16 anos. As plan~s mais velhas contam 
agora com 8 anos de crescimento. A praga principal de Pi
nus e a sauva (Atta spp.), que esta sendo controlada prin 
cipalmente par meio de Mirex. As sementes de Pinus. que 
nao podem ser propagadas sob as condi~oes da Jari,por cau 
sa da chuva durante a epoca de flora~ao. estao sendo im 
portadas de varias fontes. Para o futuro, esta planejado 
o abastecimento de sementes das planta~oes da Jari par 
meio do plantio de Pinus numa outra fazenda de Daniel K. 
Ludwig, localizada em Minas Gerais. 
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Algumas plantaQoes ex~erimentais foram instal~ 
das com outras especies. Entr·e estas, parecem apresentar 
melhor desenvolvimento o Anthrocephalus chinensis e o 
Eucalyptus deglupta, porem as-plantaQ08S ainda-sao novas, 
8 OS dados que foram colhidos ainda nao foram analisados 
pela companhia. No momenta, nao ha plano para utilizar-se 
em escala comercial, quaisquer dessas especies em estudo. 
Mesmo assim, estas plantaQoes merecem muita atenQao, pais 
tanto o Eucalyptus deglupta como o Anthocephalus, na Re 
serva Experimental de Curua-Una, da SUOAM, mostraram alta 
mortalidade apos quatro a oito anos de excelente cresci 
menta (Dubois, 1971: 24). ~ evidente que se necessita de 
urn longo prazo experimental, antes de aprovar estas esp~ 

cies para utilizaQao numa escala industrial. 
Uma usina para fabricaQao de polpa esta sendo 

montada com inicio de operaQaO previsto para marQo de 
1979. 0 esquema de montagem da usina tern sofrido varies 
atrasos, mas agora a obra esta sendo realizada em ritmo 
a§elerado. A usina vai precisar de aproximadamente 4.000 
m de madeira para polpa, par dia. A energia para a usina 
sera produzida pela queima da madeira da floresta natural, 
no inlcio, e da madeira de plantaQDBs, no futuro. Uma se 
gunda usina, com capacidade maier do que a primeira,tanto 
para a energia como para madeira de polpa, esta planeja 
da para comBQar operaQaO em 1983. A operaQBO ja conta com 
uma mina de caulim a ceu aberto. Uma estrada de ferro BS 
ta em construQao para transports de madeira ate a usina. 
Uma "vila industrial" tambem esta em construQaO perto da 
usina, em Monduga. 

A plantaQaO de arroz est~ localizada numa area 
dP. varzea, em Sao Raimundo, a 50 km de Monte Oourado e 
nao tern ligaQBO terrestre com a parte de silvicultura. 0 
projeto de arroz tern uma area de 3.238 ha. ja implantada, 
e esta sendo ampliada para 14.165 ha. A rapidez da colhei 
ta, usando uma freta de 42 maquinas tipo combinado, segui 
do de urn plantio rapido par meio de uma freta de 6 avioe~ 
possibilita a produQaO de duas safras anuais, dentro do 
perlodo de maxima insolaQaO. A adubaQBO e a apliCaQaO de 
pesticidas tambem sao feitas par aviao. A manipulaQao d'a 
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gua no projeto arroz emprega urn sistema de bombas"diesel" 
que transporta 106 litros de agua par minute. A produ~ao 
mediae da ordem de 4.500 kg/ha/safra (Jarilino,l978: 1). 
Experimentos com arroz estao sendo realizados num campo 
experimental por pessoal tecnico do IRI Research Insti 
tute, Inc .• de Nova Iorke, com suporte financeiro do Se 
nhor Ludwig. Novas facilidades portuarias estao planej~ 
das e uma estrada e urn dique, ligando Sao Raimundo com o 
local do novo porto do rio Amazonas. estao em constru~ao. 

Os experimentos sao implantados com varias cu~ 
turas de terra firme. inclusive cacau, dende e mandioca. 
Entre estas. apenas a mandioca esta sendo considerada pa 
ra possivel expansao. objetivando, posteriormente. a pr~ 
du~ao de alcool. a fim de diminuir as despesas da empresa 
em combust1vel. e neo para venda fora da empresa. 

Uma tentativa de produzir Patchouli, urn arbus 
to exotica usado na industria de perfumaria. esta sendo 
realizada em area de cerca de 2.000 ha. Nao existem expe 
rimentos previos para testar o potencial de Patchouli na 
area. 

A firma Jari conta com urn rebanho de 4.000 bu 
balinos e 7.000 zebu1nos. A parte de pecuaria e algumas 
outras culturas estao sendo cuidadas em escala menor. vi 
sando apenas a provar uma parte da alimenta~ao doipessoal 
na area da empresa. Ha, aproximadamente, 20.000 pessoas 
na area da empresa. inclusive trabalhadores sob 0 regime 
de empreitada. 

Agora tentaremos de responder tres perguntas 
basicas: 

1. Projetos tipo Jari poderao ser economicamente sadios? 
Em primeiro Iugar, e essencial saber se o pr~ 

prio Projeto Jari esta sendo economicamente proveitoso,i~ 
to e, se e urn born investimento para o Senhor Daniel 
Ludwig. No caso de o Senhor Ludwig nao obter lucre em seu 
investimento no Projeto Jari, provavelmente pouco mais h~ 
veria a considerar sabre este Projeto como urn modele born 
para outros projetos de grande porte. No caso de o resul 
tado economico-financeiro da Jari ser considerado born. 
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muitos aspectos teriam que ser considerados para outros 
projetos tipo Jari terem exito economico-financeiro. Uma 
das condi~oes para empresas similares ~ a disponibilidade 
de grande capital. 0 investimento total na Jari era US$ 
493.592.000 ate o final de 1978, segundo o diretor da em 
presa (A Crltica (Manaus), "Jari ve com otimismo exporti 
~ao de celulose", 5 de janeiro de 1979, p. 6). Alem da 
magnitude do investimento no Jari, OS calculos de aceita 
bilidade economica tem que incluir as outras reservas fi 
nanceiras do Senhor Ludwig, que tornam o risco de perdas 
nesta escala aceitavel e tamb~m. possibilitam o pagamento 
de muitas despesas imprevistas quando problemas ou demo 
ras forem encontrados. 

Alem das reservas de capital liquido, a Jari 
conta com uma reds d~ liga~oes multinacionais para aten 
der aos requisitos do projeto, capaz, por exemplo, de a
bastecer o projeto de sementes, adubos, inseticidas~etc., 

com vantagem de confiabilidade, qualidade, regularidade, 
e pre~o. A Jari tambem opera sem as restri~oes, que limi 
taria a outros a capacidade de empregar as melhores pes 
soas disponlveis nos cargos tecnicos e gerenciais. Tambem 
opera sem restri~oes de eficiencia que atingirao os que 
operam sob limita~oes governamentais sabre uso de combus 
tlvel ou de outros recursos. Opera~oes tais, como a Jari, 
tem que atuar sob a premissa de estabilidade de manejo du 
rants um prazo Iongo - as planta~oes tem que ser instali 
das, mantidas e colhidas sem falha nenhuma em face das re 
organiza~oes burocraticas, flutua~oes na disponibilidade
de verbas, etc. A Jari, tambem, goza de certas concessoes 
da SUDAM, possibilitando a importa~ao de certos equipamen 
tos do exterior. Tanto a parte de silvicultura como a pa£ 
te de rizicultura da Jari foram concedidas isen~oes to 
tais do impasto de renda e de impastos de importa~ao so 
bre produtos industrializados (BRASIL, 1976: 35-36).A vii 
bilidade de qualquer tentativa de emular a Jari em outros 
lugares teria que levar em conta as restri~oes impostas 
ao projeto contemplado. 

A localiza~ao do Projeto Jari foi cuidadosamen 
te escolhida, baseada em criterios como: clima tropical~ 
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solos de qualidade razoavel, area ampla disponivel, e con 
di~oes para montar urn porto de agua profunda (Briscoe~ 
1978: 85). Tais areas sao cada vez mais raras. 

0 Projeto Jari tamb8m foi desenvolvido em con 
di~oes de terra e mao-de-obra baratas; mudando-se no futu 
ro OS valores destes insumos basicos, OS calculos 
obviamente alterados. Por exemplo, em Trinidade, ha 

serao 
mui 

tas planta~oes de Pinus caribaea abandonadas porque o pr~ 
~0 de mao-de-obra nao mais permits 0 controls de 
invasoras. 

ervas 

0 pre~o do petr6le~ no futuro, vai influir na 
viabilidade econ6mica de tais projetos. A Jari teve a fa 
cilidade de ter completado bern o investimento inicial~ 
antes dos aumentos no pre~o deste insumo essencial em 
1973. 

A longo prazo, outros projetos teriam 
var ern conta pressoes cJErnograficas que ainda nao 
tingindo a Jari atualrnente. 

que le 
estao a-

Urna indaga~~o que fazernos 8 quanto ternpo urn 
projeto, corno a Jari, precisa operar para chegar a posi 
~ao financeira capaz de retirar os recursos do projeto e 
coloca-los nurn outro projeto qualquer possivelrnente ern ou 
tra parte do rnundo? Ernbora a Jari nao dernonstre que pre 
tende alargar as suas opera~oes ern futuro pr6xirno,este ti 
po de decisao 8 cornunissirno nas opera~oes de grandes e~ 
presas. No caso ern que uma outra empresa queira entrar 
neste tipo de aventura e queira, dentro de sua politica, 
retirar seus recursos e equipamentos para outros lugares 
do mundo; deve levar em conta o grau de liberdade que te 
rB em transferir as outras regiOes ou paises. 

2. A Jari e sustentavel indefinidamente com boa rentabili 
dade? 

Esta pergunta e bem diferente da questao pre 
via de "saGde" econ6mica. ~ comum encontrar situa~5es~ 
principalmente na explora~ao de recursos naturais, em que 
o alvo de maximiza~ao de lucro resulta em destrui~ao do 
recurso como um todo. Um bom exemplo 8 a indGstria de ca 
~a as baleias onde, mesmo com a abundancia de estudos mos 
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trando que a alta pressao de caQa ira acabar com as popu 
laQoes dos cetaceos, as empresas continuaram a investir 
na industria com a intenQao de simplesmente descartar os 
seus aparelhos, depois de acabar com a especie, e inves 
tir os lucros num outro lugar. A quest.ao de sustentabili-:
dade alem do prazo m!nimo para descontar os investimentos 
e tornar o projeto rentavel, entao tem que ser avaliada u 
sando criterios um tanto diferentes dos empregados para ~ 
valiaQaO de perguntas sobre saude economica.Caso qualquer 
projeto tipo Jari falhasse depois de passar ao ponto de 
tornar-se economico, quem pagaria OS custos seriam as g~ 
raQoes futuras de brasileiros que teriam que morar no lu 

. gar degradado. Por isso, o governo brasileiro deve ter o 
maior interesse na questao de "sustentabilidade indefini
da" com boa rentabilidade. 

Umas das coisas mais preocupantes e a dependen 
cia.quase total de petr9leo, tanto nas operaQ08S de arroz 
como na de silvicultura. Sem os gastos com petroleo, para 
o plantio e colheita mecanizada do arroz, mas seria possi 
vel obter duas colheitas por ano. Tambem, nas areas exten 
sas da parte de silvicultura, a operaQao depende do aten 
dimento duma frota enorme de veiculos. alem da maquinari~ 
usada na colheita, etc. OperaQoes dotipo Jari nao tempos 
sibilidades de escapar dos efeitos do eventual esgotamen~ 
to das reservas mundiais de petroleo. 

Um ponto critico, no problema de viabilidade a 
longo prazo, B a questao de saber 58 a prOdUQBO de madei 
ra sera suficiente para atender a demanda das usinas pre 
sentes e futuras. A produQao vai depender da taxa de cres 
cimento das arvores, taxa dependents das condiQoes do so 
lo. n!veis de problemas biologicos (e tambem de incendio 
no caso de Pinus), manutenQao das plantaQoes, qualidades 
de sementes:-vigor das brotaQoes dos tocos no caso Gmeli
na, idade de colheita, entre outras coisas. Caso o ciclo 
seja acelerado para atender a demanda das usinas,os calcu 
los teriam de ser ajustados apropriadamente. 

Um dos dados obvios a ser examinado e a mudan 
Qa em n!veis de nutrientes no solo. A Jari ja tem um pr~ 
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grama de amostragsm de solos em algumas quadras de obser 
va~ao tanto para ser alertada de possiveis mudan~as no so 
lo como para predizer taxas de crescimento das arvores.Os 
dados sabre os solos estao gravados em fitas magneticas 
de computador. que estao guardadas em Stillwater.Dklahom~ 
EUA. Os dados relativos a mudan~as de solos ainda nao fo 
ram analisados. Par~e que existem pressoes dentro da 
companhia para parar ou reduzir o progra~a de coleta de 
dados sabre solos. face ao custo das analises. ~ importa~ 
te que os dados sabre mudan~as no solo sejam colhidos e 
analisados. Tambem. e importante lembrar que urn equili 
brio razoavel. em termos de elementos no solo. e apenas 
urn dos criterios que teriam que ser levados em conta para 
a opera~ao ser sustentavel a longo prazo. Se a degrada~ao 
dDS solos nao demonstrar problemas quando OS dados BS 
tiverem analisados. ~s demais problemas tambem teriam que 
ser reavaliados. -

A possibilidade de entrada de pragas e/ou doen 
~as e sempre urn perigo nas monoculturas. principalmente
nos tropicos umidos onde a baixa densidade de individuos 
da mesma especie tem o efeito duma linha de defesa contra 
estes problemas.para as arvores na floresta natural. As 
pragas e doen~as que ja apareceram nas planta~oes de Gme 
lina. alem das outras possiveis amea~as biologicas que 
ainda nao chegaram la. tern que ser consideradas como urn 
dos riscos dos desenvolvimentos que seguirem o padrao Ja 
ri. As probabilidades associadas a estes riscos precisam 
ser estimadas para ver se os mesmos estao compativeis 
com a su~tentabilidade a longo prazo. 

3. Quais sao OS possiveis impactos dos empreendimentos CO 
mo a Jari no meio-ambiente? -

Ha urn grande numero de impactos reais e possi 
veis no meio ambients de opera~oes do tipo Jari. A maio 
ria destes impactos nao teriam efeito na viabilidade ou 
inviabilidade das opera~oes do ponto de vista economico 
(pelo menos do ponto de vista das empresas. porem. tern do 
ponto de vista dos demais habitantes da regiao). Mesmo se 
0 conhecimento destes impactos nao fossem de interesse 
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para as proprias empresas, seria importante conhece-los 
do ponto de vista do governo, considerando-se OS m8ritos 
de promover ou n~o a implantac~o de outras Jaris. 

A destruic~o permanente de vastas areas da flo 
resta natural, com eliminacao de especies e ecossistemas 
unicos. 8 uma conseq~encia obvia de desenvolvimento do ti 
po Jari. isto e uma caracter1stica de muitos. mas nao de 
todos, dos possiveis tipos de explorac~o economica na Ama 
zonia. 

Isto n~o e um tipo de efeito que teria condi 
coes de ser revogado a qualquer momenta. A perda dos re 
cursos gen8ticos e ecologicos, al8m da perda da possibill 
dade de futuro valor para exploracao renovavel de produ 
tos florestais. atinge tanto 0 caso das areas desmatadas
para plantacoes como as outras areas tais como as barra 
gens das hidreletricas que est~o sendo projetadas. 

Na hora da derrubada das plantacoes silvicultu 
rais. a existencia ou ~~0 de problemas de erosao e silta 
gem. alem de informac~o sobre qualquer comparacao do solo 
dado 0 uso de maquinaria pesada. vao tornar-se conhecidos. 

A possivel poluicao d'agua causada pelas usi 
nas de polpa e ainda desconhecida e 0 sera ate que as usi 
nas comecem a funcionar. Na atual usina, faltam varias -
providencias contra a poluicao. tais como o tratamento 
terciario dos esgotos e lagoas de emergencia capazes de 
capturar todo o conteudo dos digestores caso precisasse 
drenar os mesmos duma vez. 

Tambem 8 desconhecido se existe ou nao polui 
cao d'agua devida aos pesticidas e outros produtos qu1mi 
cos usados nos plantios de arroz. Qualquer possivel polui 
cao desta fonte tambem poderia mudar com futuras altera 
coes na escolha de produtos quimicos e dosagens. 

0 fato de tais riscos no meio-ambiente ocorre 
ram em muitos tipos de desenvolvimento na Amazonia e em 
outras partes, nao quer dizer que OS mesmos nao devem ser 
levados em conta em face da possibilidade de a Jari tor 
nar-se um modelo para outros projetos na Amazonia. Estes 
efeitos. especialmente os provenientes do desmatamento,se 
tornam ainda mais importantes quando considerados frente 
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-ao Fato relevante de sustentabilidade de opera~oes deste 
tipo, a longo prazo. 

Recomenda~oes para pesquisas futuras 

As questoes discutidas acima sugerem varias li 
nhas de pesquisas futuras, a fim de chegar-se a uma ava 
lia~ao melhor da aplicabilidade do Projeto Jari como um 
modelo para outros desenvolvimentos na Amazonia. Em pri 
meiro lugar, um estudo de uso de energia, especialmente e 
nergia derivada de combustiveis fossei~ deve ser feito. A 
grande dependencia de combustiveis em muitas opera~oes 
criticas do projeto, apresentara cifras mais impressionan 
tes quando for feito um estudo mais minucioso. A expansao 
deste tipo de desenvolvimento em outras partes poderia,en 
tao, ser melhor entendida equacionando-se a disponibilida 
de futura de petroleo e a pol:itica assistencial do gave£ 
no, nesse setor. 

Uma outra ~rea essencial do estudo ~ uma anali 
se das informa~oes estatisticas necessarias para julgar a 
rentabilidade da Jari em termos economicos. As demandas 
numerosas da opera~ao em termos de capital sucedem-se,mas 
a quantifica~ao de tais dados torna-se necessaria para p~ 
dermos examinar a viabilidade de propostas seguindo o mo
delo da Jari, em outras partes. As economias conseqOentes 
do granue volume e outros aspectos do projeto seriam mais 
salientados com um estudo minucioso e possibilitaria a 
avalia~ao melhor da aplicabilidade dos m~todos da Jari a 
outros projetos de dosenvolvimento. 0 prazo para a opera
~ao tornar-se rentavel ~ essencial nestes calculos. Embo 
ra outros posslveis projetos sempre apresentem condi~oes
um tanto diferentes das da Jari, estas informa~oes seriam 
necess~rias para interpretar a aplicabilidade dos seus re 
sul tados. 

Uma pesquisa prioritaria deve ser a analise 
dos dados relativos a mudan~as nos solos. Alem disso, me 
rece apoio a coleta de mais dados sabre solos, tanto em 
programas de "complementa~ao" como nos experimentos. Os 
resultados de solo devem ser publicados, nao apenas como 
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estatisticas de resumo. mas como dados suficientemente mi 
nuciosos para serem interpretados pela comunidade cientr 
fica em geral. 

Os dados sabre experimentos de silvicultura e 
agricultura devem ser analisados e publicados logo. 0 de 
bate cientffico sabre dados como estes deve representar 
uma grande ajuda tanto para planejadores qu~ pensem em 
apoiar outros projetos do tipo Jari. quanta para o pro 
prio desenvolvimento da referida empresa. A Jari tamb~~ 
seria bem aconselhada a expandir as seus esfor~os em exp~ 
rimentos com outras esp~cies de arvores. 

Mais estudos devem ser desenvolvidos para es 
clarecer a identidade, a dinamica de popula~ao e a hist~ 
ria da vida das pragas e doen~as que aparecem nas planta 
~oes. Tais estudos a3udariam muito tanto na avalia~ao da 
possibilidade de ataques maiores quanta na preven~ao con 
tra as mesmos. 

Os possfveis impactos dos desmatamentos.usina~ 
barragem, etc. devem ser astudados; tais estudos devem 
incluir levantamentos das esp~cies e outras condi~oes an 
tes das perturba~oes e programas de longo prazo para iden 
tificar mudan~as subseqOentes. Observa~oes regulares da 
qualidade d'agua e a biota fluvial devem ser incluldos 
nestes programas. 

Conclusao 

A capacidade do Projeto Jari como um modelo pa 
ra desenvolvimento esta lange de ser demonstrada e preci 
sa de mais estudos antes de poder ser recomendada para au 
tras partes da Amazonia. 
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