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Resume 

3) 

A extensao e a velocidade da derrubada da floresta dmida na Amazonia bra
sileira fornece amplos motives para preocupacao sobre o futuro da floresta. 
Enquanto as derrubadas permanecem ainda pequenas em relacao a Area total da 
regiao, a onda explosiva de desmatamento nos anos recentes tern seguido urn 
padrao que dever6 levar ao desaparecimento da floresta dentro de uns poucos 
anos, se continuar sem nenhuma mudanca. 0 desmatamento estA concentrado em 
certas partes da regiao, especialmente Mate Grosso, Rondonia, Acre e sul do 
Par6. 0 desmatamento e explosive em Rondonia, local do projeto POLONOROESTE 
financiado pelo Banco Mundial. E prov~vel o aurnento do desmatamento no Acre 
onde est6 sendo feita a melhoria da estrada com o financiamento do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento e (case financiado) na Area do programa 
agricola Grande carajAs. 

As razoes que dominam o processo de desmatamento variam nas diferentes par
tes da Amazonia. A migracao de pequenos agricultores e muito importante em 
Rondonia e leste do Acre; em outras partes, os principals agentes sao as 
grandes fazendas de pecuaria. A relacao de retroalimentacao positiva que 
liga a construcao de estradas ao aurnento de populacao, e o efeito positive 
de estradas sobre a lucratividade da agricultura e sobre o valor especula
tivo da terra levam ao aurnento do desmatamento. Para assegurar a posse da 
terra a urn custo minimo, os especuladores normalmente convertem para pas
tagens as Areas desmatadas. 0 capim tambem facilita a obtencao do titulo de 
propriedade. Os lucros obtidos pelas vendas de terra sao aurnentados pela 
melhoria nas estradas e pela docurnentacao da propriedade da terra. 0 des
matamento para pastagens de baixa producao tern side tambem urn contribuidor 
a alta inflacao no Brasil, acrescentado aos motives para especulacao da 
terra. Esses circulos viciosos alimentam a aceleracao do desmatamento. 

Muito pouco se apresenta como obstaculo a continuacao de urna derrubada rA
pida na regiao. A falta de capital e de mao-de-obra suficiente pede dimi
nuir temporariamente a velocidade com que os desmatadores realizam seus 
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planes, mas o processo de desmatamento correra ate chegar ao fim, apesar de 
qualquer diminuicao, a menos que acontecam mudancas fundamentais na estru
tura do sistema subjacente A derrubada da floresta. Enquanto muitos acon
tecimentos no desmatamento da Amazonia estao alem do centrale do governo, 
as pontes chaves dentro do dominic do governo incluem: (1) o sistema de 
conceder o titulo de propriedade da terra na base do desmatamento, (2) pro
gramas de emprestimos especiais e de incentives fiscais para uses de terra 
que requerem desmatamento e (3) a construcao e melhoria das estradas. A 
taxa frenetica do desmatamento hoje na regiao indica a necessidade para uma 
acao rapida da parte do governo para canter 0 processo. 

Introducao 

A Amazonia Legal bras~leira (Figura 1) e o cenario de uma explosao de pro
jetos do governo para obter rapidos retornos economicos e politicos da 
terra, florestas, dep6sitos minerais e locais de geracao hidroeletrica da 
regiao. 0 desmatamento pede ocorrer au como urn resultado direto des pro
jetos de desenvolvimento economico, au como uma conseqUencia do assentamen
to de migrantes e o aumento da atividade de grandes fazendeiros e especula
dores que se beneficiam com as rodovias e outras infra-estruturas implan
tadas para o desenvolvimento. Os impactos des projetos de desenvolvimento 
vao muito alem das "zonas de influencia" oficialmente consideradas no 
assessamento de impactos ambientais. Tanto fora como dentro dessas zonas o 
impacto com desmatamento e freqUentemente maier do que se presume. 

Enquanto OS beneficios monetarios des desenvolvimentos sao invariavelmente 
levados em conta na balanca de pr6s e contras incluida nas decisoes do go
verna e das agencias de emprestimos para a implantacao des projetos, as 
custos ambientais, tais como desmatamento, sao amplamente desprezados. Os 
fatores ambientais contam menos do que OS monetarios, porque sao mais difi
ceis de quantificar, levam mais tempo para aparecer, sao menos concentrados 
em grupos de interesses e porque eles ocorrem em lugares muito afastados 
des centres do poder politico do pais. 

POLONOROESTE 

0 P6lo de Desenvolvimento Regional do Noroeste, au POLONOROESTE, e urn pro
jete de desenvolvimento regional com US$ 346,4 milhoes em financiamento do 
Banco Mundial (SKILLINGS 1985; ver tambem IBRD 1981; GOODLAND 1985). 0 pro
jete ja trouxe uma rapida mudanca para as Estados de Mate Grosso e Rondo
nia. A maioria (57%) do orcamento de US$ 1,55 bilhoes do projeto para ope
riodo de 1981-1985 foi designado para completa reconstrucao e pavimentacao 
agora completa do trecho de 1.500 km da rodovia Marechal Rondon au BR-364 
de CUiaba a Porto Velho. Uma rede em expansao de estradas secundarias e o 
assentamento de novas areas fez o restante. Uma pequena fracao (3%) foi 
destinada para a protecao das reservas, inclusive das reservas indigenas. 
Foi destinado 0,3% para pesquisa (GOODLAND 1985). 
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Fig. 1: Localizacao do POLONOROESTE, Acre e do Programa Grande Caraj~s. 
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o impacto do POLONOROESTE estende-se muito alem dos dois estados conside
rados como "cirea de influencia" do projeto. o asfaltamento da rodovia, com
pletado em setembro de 1984, removeu uma barreira importante que reatringia 
a migracao para a Amazonia de pequenos agricultores daslocados do sul do 
Brasil (especialmente do Estado do Paran4) pela concentrac&o da posse da 
terra e a mecanizacao do cultivo da soja e do trigo. Rond8nia serve como 
uma entrada para a regiao Amazonica a urn fluxo crescenta de migrantes, 
muitos dos quais nao conseguem encontrar terra nesse Estado j4 transbor
dando e cuja cirea ~ aproximadamente a 4rea da RepUblica Federal de Ale
manha. Os migrantes que deixam Rondonia mudam-se para fronteiras Amaz6nicas 
mais distantes, como Roraima e Acre (ver Figura 1). 

Em Rondonia, o ritmo explosive do desmatamento ~ aparente (Figura 2; FEARN
SIDE & SALATI 1985a). Mesmo antes de POLONOROESTE, as ~gens de sat6lite 
de 1978 revelaram que Rondonia tinha uma tendencia de dasmatamento axpo
nencial que era a:mais r4pida na Amazonia brasileira (FEARNSIDE 1982). Da
dos adicionais do sat~lite de 1980 e 1983 mostraram que as 4reas darrubadas 
continuavam a aurnentar em urna velocidade mais r4pida qua a linear. A corri
da grandemente acelerada de migrantes procurando terra desde a inauguracio, 
em 1984, da rodovia BR-364 as asegurou que o desmatamento continua de uma 
maneira explosiva. A construcao de estradas forma uma alca de retroalimen
tacao positiva com o crescimento populacional; estradas facilitam a entrada 
de migrantes que estabelecem posses alem dos limites da rada de astradas 
existente, criando assim a pressao pol!tica para a construcao de ainda mais 
estradas para estender a rede at~ suas terras (Figura 3). 

o aurnento da 4rea desmatada tern sido ainda mais r4pido do que o aumanto de 
aproximadamente 14\ ao ano da populacao humana (FEARNSIDE 1986a). A pessoa 
m~dia em Rondonia est4 desmatando mais hoje em dia do que no passado, por 
causa da agricultura facilitada pelo transporte rodovi4rio melhor, dos pas
toe plantados para assegurar a posse da terra contra as reivindicacO.s 
especulativas de posseiros ou de outros especuladoraa (motivados palos 
altos valores da terra que subiram devido as novas rodovias, ou ls pro
messas de novas rodovias) e da chegada de uma onda de ract.-che;ados que 
compram as propriedades dos donos iniciais mais pobrea e comac .. a darrubar 
mais rapidamente (FEARNSIDE 1979, 1984a, b). o r!pido aumento na darrubada 
da floresta ~ 6bvio para qualquer urn que trabalha na !rea. 

0 impacto sobre a diversidade ~ provavelmente maior do que se poderia acre
ditar pela proporcao da cirea desmatada. A maior parte de Rond8nia ' ocupada 
por pequenos agricultores em lotes de 50 ou 100 ha. Cada agricultor derruba 
a floresta tao rcipido quanto os limites do suprimento da mio-da-obra fami
liar e do capital permitirem sua conversao para a agricultura (FEARNSIDE 
1986b). Apesar da promocao das culturas perenes palo governo, a grande 
maioria da terra desmatada ~ plantada com pastagem depois de um ano ou dois 
de uso em culturas anuais. 

Em projetos mais recentes de colonizacao, os 50\ de cada propriedada que a 
lei requer que se deixe em floresta tern sido agrupados am "reservas em 
bloco" para reduzir o efeito negative da fragmentacao sobre a manutencio de 
diversidade biol6gica e para tornar mais pr4tica a execucio da lei. Diver
sas invasoes por posseiros jci ocorreram nas reservas em bloco. No caso da 
cirea de assentamento de Urupci, os posseiros foram removidos sob pressio do 
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Fig. 2: Desmatamento em Rondonia medido de imagens de LANDSAT. A linha pon
tilhada at~ 1970 (antes da existencia do LANDSAT) indica o desmata
mento rnuito pequeno que tinha ocorrido at~ entao. A existencia de 
algum desmatamento em 1970 apenas faria a tendencia ainda mais ex
plosiva. Fonte: Environmental Conservation (FEARNSIDE & SALATI 
1985b) 
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Diagrama de alcas causais da relacao entre a construcao de estra
das e a desmatamento. Os sinais ao lade de cada seta indicam a 
direcao da mudanca em quantia na cabeca da seta que resultaria 
decorrente de urn aumento em quantia na cauda da seta. Estradas e 
populacao formam uma alca de retroalimentacao positiva. Estradas 
tambem aumentam a valor da terra, levando as colones a vender as 
suas terras para rec~m-chegados que desmatam mais rapidamente. 
Melhoria des transportes faz a agricultura mais lucrativa, le
vando as colones a plantar areas maiores. Fonte: John Wiley & 
Sons (FEARNSIDE 1986a). 
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Banco Mundial, mas muitos trechos ja foram reocupados desde entao. Como 
regra geral, OS requisites do C6digo Florestal brasileiro nao sao curnpridos 
na Amaz8nia. 

A tendencia a rescindir compromissos com as reservas ~ potencialmente urna 
ameaca A diversidade das plantas e animais da regiao at~ maior do que a 
atual marcha rapida do desmatamento. Os mapas do governo dos planes de 
construcao de estradas em Rond8nia mostram estradas que cortam atrav6s de 
seis reservas ind!genas e duas reservas biol6gicas (FEARNSIDE & FERREIRA 
1985). Uma dessas, a Reserva Biol6gica de Guapor~, deve ser cortada por 
tres estradas diferentes. Mapas oficiais recentes de dezembro de 1985 
indicam que os planes de construcao de estradas continuam sem mudancas 
(BRASIL, GOVERNO DE RONDONIA, SEPLAN 1985), mas o departamento de rodovias 
a n!vel federal noticiadamente rescindiu urna das estradas planejadas (que 
teria cortado a Reserva Biol6gica de Jaru). 

Quando se constroem estradas em reservas, a invasao e o desmatamento destas 
areas tornam-se inevita~is. A construcao de estradas nas reservas tamb6m 
viola a legislacao brasileira. Se os compromissos com as reservas continua
rem a ser rescindidos sempre que a terra for desejada para desenvolvimento, 
pode-se esperar que a floresta Amaz8nica remanescente no noroeste brasi
leiro sucumba A ameaca representada pelos migrantes do POLONOROESTE. 

Acre 

Urn empr6stimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) esta forne
cendo US$ 58 milhoes para a pavimentacao da rodovia BR-364 de Porto Velho 
(Rond8nia) at~ Rio Branco (Acre). A aprovacao final do empr~stimo inicial 
do BID ocorreu em 14 de marco de 1985, urn dia antes da entrada do atual 
presidente brasileiro, com o efeito de que qualquer impacto ambiental daqui 
para a frente possa ser atribuido A administracao pr6via. 

0 projeto, inicialmente chamado de "PLANACRE", foi suplantado pelo projeto 
de asfaltamento da rodovia financiado pelo BID, mais dois projetos "Pro
tecao do Meio Ambiente e das Comunidades Ind!genas" (PMACI). As atividades 
e estudos de protecao estao inclu!dos no PMACI-1 (a ser financiado pelo 
BID) e PMACI-2 (a ser financiado pelo Banco Mundial). Os 258.502 kmZ na 
area de abrangencia do PMACI-1 cobrem a metade leste do Acre, aproximada
mente urn quarto de Rond8nia e areas no sul do Estado do Amazonas drenadas 
pelos rios originados nestas partes de Rond8nia e Acre. Os 305.505 km2 da 
zona do PMACI-2 cobrem o resto do Acre e a parte do Estado do Amazonas 
entre a PMACI-1 e a fronteira peruana. Nem o PMACI-1 nem o PMACI-2 comeca
ram a receber verbas (W. GROENEVELD, comunicacao pessoal, agosto de 1986). 
As verbas para esses projetos passam atrav6s de urn caminho burocratico mais 
tortuoso do que aqueles para a melhoria das estradas, que sao dispensados 
diretamente pelo Minist6rio dos Transportes para as empresas de construcao. 
Em julho de 1986 foram liberados pelo BID os primeiros US$ 16 milhoes para 
a melhoria da estrada. 0 trabalho do asfaltamento da rodovia Porto Velho
Rio Branco ja tinha comecado meses antes, assegurando assim urna migracao 
explosiva para o extreme oeste da Amaz8nia brasileira. 
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0 papel das empreiteiras ~ cr!tico na aceleracao da construcao de estradas. 
As empresas construtoras, par exemplo no case da rodovia Porto Velho-Rio 
Branco, freqUentemente comecam as obras antes da liberacao do dinheiro 
oriundo das agencias financiadoras. Os recursos das pr6prias empresas sao 
aplicadas na fase inicial, na f~ de que este dinheiro ser~ recuperado 
posterioramente, ap6s o desfecho des processes burocr~ticos relatives ao 
projeto de desenvolvimento. Assim, o resultado final fica praticamente 
garantido de antemao. 

Como no case do POLONOROESTE, a construcao e melhoria das estradas ~ pre
cisamente o ponte dentro do sistema de forcas que dirige o desmatamento que 
~ mais sens!vel ao centrale deliberado, seja para acelerar, au para desace
lerar o processo. Devido A alta despesa, s6 o governo constr6i estradas. 
A decisao de construir au nao construir uma estrada ~ tomada par represen
tantes do governo, em contraste com as milhares de decisoes individuals, em 
grande parte incontrolAveis, tomadas par posseiros, especuladores e outros, 
uma vez que uma rodovia seja constru!da. As leis subseqUentes e as decretos 
executives, tais como a~execucao do C6digo Florestal brasileiro de 1965 11-
mitando o desmatamento a SO\ de cada propriedade, sao freqUentemente futeis 
como qualquer outre gesto simb6lico. 

POLONOROESTE e o projeto de asfaltamento da rodovia no Acre ilustram, am
bos, o padrao virtualmente universal na Amazonia brasileira da construcao 
de rodovias e outros projetos de desenvolvimento antes da avaliacao des 
impactos ambientais. Em vez de servir como urn insumo nas fases iniciais de 
tomada de decisao, o papel da pesquisa ~ limitado A tentativa ·de aliviar as 
maus efeitos des projetos cuja existincia ultima j~ foi decretada (FEARN
SIDE 1985). Sob a pressao da construcao que avanca, o planejamento das 
Areas para assentar migrantes no Acre estA sendo feito apesar da ausencia 
de levantamentos detalhados da capacidade de suporte da terra. No case da 
POLONOROESTE, o assentamento foi decretado em ~reas que reconhecidamente 
possuem solos pobres, classificados como inadequados para a agricultura a 
ser empregada par agricultores em perspectiva (FEARNSIDE 1986c). 

Os projetos PMACI planejados no Acre declararam intensoes de melhores medi
das de protecao ambiental do que o POLONOROESTE em Rondonia, mas nao se 
pede esperar que o aumento quantitativa da dotacao orcament~ria para o am
biente substituam mudancas qualitativas na estrutura da tomada de decisao. 
0 padrao continuado de se decretar projetos de desenvolvimento economico 
antes de se fazerem estudos s6 pede fazer com que a hist6ria se repita em 
preju!zo do ambiente. 

Grande CarajAs 

0 programa de desenvolvimento regional Grande CarajAs administra incentives 
fiscais e outros desenvolvimentos na parte leste da Amazonia que rodeia as 
dep6sitos minerals e a ferrovia de Caraj~s. A ~rea de aproximadamente 
900.000 km2 foi expandida, em 1985, des pr~vios 840.000 km2 de ~rea, pela 
inclusao. de todos as munic!pios interceptados pelo paralelo 8° (que servia 
previamente como o limite sul). 0 projeto agricola (BRASIL, MINISTERIO DA 
AGRICULTURA 1983; ver FEARNSIDE 1986d) do Programa Grande Caraj~s (PGC) de 
US$ 1,18 bilhoes foi originariamente criado como uma proposta para o BID, 
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solicitando empr6stimos para urna gama larga de atividades de agricultura, 
silvicultura, construcao de estradas e obras relacionadas. BID esta finan
ciando algumas das instalacoes de processamento de minerais e esta consi
derando o financiamento de construcao de estradas para urna das rodovias 
norte-sul (presurnivelmente a PA-140), mas ainda nao financiou o projeto 
maior. 

0 leste da Amaz8nia ' cenario de urn desmatamento intense para pecuaria, que 
se torna lucrativa pelos incentives de impostos, como urna maneira de garan
tir a terra contra os posseiros e para fins especulativos, apesar da baixa 
produtividade (FEARNSIDE 1980; HECHT 1985). Como em Rond8nia, pode-se espe
rar que a rede de rodovias a ser construida na area estimule a derrubada 
para especulacao, pois essa 6 a maneira tradicional de estabelecer a posse 
da terra e obter o titulo. Seriam feitos tambem quatorze cortes nas reser
vas indigenas na area (FEARNSIDE 1986d). 0 desmatamento para pastagem se 
seguira As rodovias e outra infra-estrutura de Grande Carajas, mesmo na 
ausencia de novos programas de financiamento. 

0 financiamento direto do Programa Grande Carajas tera o maior impacto so
bre a floresta natural atraves do esquema de producao de carvao vegetal. 
Essa e a parte do Plano Agricola-PGC agora sendo implantado com grande 
pressa. Desde maio de 1986, o Conselho Interministerial Grande Carajas 
aprovou incentives de 7 usinas de ferro-gusa, 2 usinas de ferro-liga e 
2 fabricas de cimento, todas planejadas para funcionar com carvao. Essas 
11 empresas (especialmente as instalacoes para ferro-gusa, que usam mais 
carvao) necessitarao de 1,1 milho~s de toneladas metricas de carvao anual
mente (BRASIL, PRESlDENCIA DA REPUBLICA, SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, PRO
GRAMA GRANDE CARAJAS, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA-CODEBAR & 
MINISTERIO DO INTERIOR, SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA
-SUDAM 1986, p. 2). Francisco Sales Batista Ferreira, o atual Secretario 
Executive do Programa Grande Carajas, declara que o projeto esta esperando 
aprovacao que trara urn ndmero total de instalacoes de ferro-gusa para 20, e 
que ainda nao foi decidido, mesmo para OS projetos aprovados, se 0 carvao 
sera suprido pelas plantacoes de Eucalyptus ou pela floresta nativa (F.S.B. 
FERREIRA, comunicacao pessoal, maio de 1986). Por causa do alto custo das 
plantacees silviculturais ' provavel que 0 carvao venha do corte da 
floresta nativa enquanto existirem florestas acessiveis. 

Como nao foi tomada nenhuma decisao sobre a fonte do carvao para as usinas 
ja aprovadas, esta claro que uma primeira avaliacao dos impactos ambientais 
nao foi urn pre-requisite para a aprovacao. Uma vez feito urn investimento em 
uma instalacao dispendiosa como urna usina de ferro-gusa, a usina tera urn 
papel semelhante ao do cuco no ninho. Quando o cuco pee urn ovo no ninho de 
outro passaro, o hospedeiro infeliz logo se depara com a tarefa de gastar 
todos os esforcos na alimentacao do enorme filhote de cuco. Da mesma manei
ra, as florestas e toda a economia das areas ao redor das usinas de fer
ro-gusa serao irresistivelmente trazidas a suprir as usinas com carvao, in
dependentemente dos interesses pr6prios da populacao local. 
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Padroes Comuns 

POLONOROESTE, o conjunto de projetos no Acre, e o programa Grande Caraj~s 
partilham muitas caracteristicas que levam A perda acelerada da floresta. 
0 desmatamento e outros impactos seguem-se inexoravelmente pelos padroes 
repetitivos de decisoes de alto nivel tomadas na ausencia de estudos ante
riores para o assessamento dos impactos ambientais, ou mesmo para confirmar 
a viabilidade da agricultura. 0 abandono repetido de compromissos pr6vios 
do governo com as reservas biol6gicas, reservas indigenas e outras ~reas de 
ecossistemas naturais s6 pode significar, caso continue, que toda a regiao 
ser~ urn dia desmatada. Pode-se esperar que todas as reservas sentirao as 
necessidades do "desenvolvimento" A medida que o acesso melhorar e a popu
lacao da regiao continuar a crescer e a ser comprimida para fora de pro
priedades privadas defendidas e que sao escassamente habitadas. 

Outro padrao que leva A destruicao do habitat e contrapor "acoes simb6li
cas" aos impactos ambientais, gestos publicos que sao confundidos com me
didas concretas as qu~is se poderia esperar que alcancassem seus objetivos 
declarados. As acoes simb6licas incluem as declaracoes de planes grandiosos 
que jamais serao executados e proposicoes de medidas ambientais visiveis 
que nao sao inerentemente efetivas como solucoes para 0 problema criado pe
los projetos de desenvolvimento em questao, ou sao executadas em uma escala 
meramente simb6lica. A acao simb6lica e urn fenomeno comurn muitos paises, 
dos quais o Brasil e apenas mais urn. A forca do fenomeno no Brasil 6 refle
tida pelas centenas de leis de protecao ao ambiente que foram promulgadas 
mas nunca foram executadas (ver ROSENN 1971). As acoes simb6licas desem
penham urn papel importante na diminuicao da preocupacao pUblica a respeito 
dos impactos ambientais durante o periodo chave quando urn projeto de desen
volvimento ainda nao se tornou urn fato consurnado. 

A acao simb6lica tambem contribui para impedir que as licoes dos erros 
passados tenham urn impacto real sobre os esforcos de desenvolvimento sub
seqUentes. Os fracassos de projetos anteriores sao comumente anotados A me
dida em que novos desenvolvimentos sao empreendidos, com a analogia de que 
esses erros serao evitados. Os novos projetos entao procedem sem mudancas 
fundamentais dos programas passados. A colonizacao no POLONOROESTE, por 
exemplo, foi para evitar os problemas agricolas da rodovia Transamazonica e 
dos projetos iniciais de Rondonia, fazendo-se estudos detalhados da capaci
dade de suporte da terra para que o uso pudesse ser "talhado sob medida 
para a capacidade de suporte da terra" (GOODLAND 1985, p. 13), mas os pro
jetos foram lancados sem o estudo ou apesar dos resultados negatives do 
estudo (FEARNSIDE 1986c). PMACI no Acre devera evitar os enganos ambientais 
de POLONOROESTE, mas a estrada esta sendo asfaltada antes de se executar 
qualquer outra atividade do projeto, da mesma maneira como foi com POLONOR
OESTE. Grande Carajas Agricola reconhece os resultados pobres da pastagem 
financia~a em programas anteriores da Superintendencia do Desenvolvimento 
da Amazonia (SUDAM), bern como seu papel no exarcebamento dos conflitos de 
terra, mas o grosse do orcamento proposto esta direcionado para atividades 
que beneficiam os grandes proprietaries de terras (FEARNSIDE 1986d). A 
pr6pria SUDAM e urn exemplo: enquanto proclama o erro de subsidiar a pas
tagem, o grosse das verbas canalizadas atraves desse 6rgao continua a vali
dar as grandes operacoes de pecuaria. 
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Outro padrao altamente relevante para o irnpacto do desenvolvirnento no des
matamento da Amazonia ~ 0 fato de que muitos sao motivados pelo desejo de 
resolver problemas sociais fora da regiao Amazonica. POLONOROESTE e Acre 
estao absorvendo migrantes que estao sendo expulsos do sul do pais (espe
cialmente do Estado do Parana) pela concentracao da posse da terra e pela 
mecanizacao agricola. Esses problemas futuramente terao que ser encarados 
pela pr6pria regiao sul do Brasil, apesar do alivio momentaneo trazido pela 
migracao para a Amazonia. Se fossem assentadas na Amazonia todas as aproxi
madamente 10 milhoes de familias rurais sem terra do Brasil, estas ocupa
riam toda a regiao da "Amazonia Legal" (500.000.000 ha) com 50 ha/famflia, 
a mesma area entregue por familia nos projetos de colonizacao mais recentes 
em Rondonia e outros lugares. Tal hip6tese torna clara a necessidade ime
diata de urna resolucao fora da Amazonia. 

0 incipiente programa de reforma agraria do governo brasileiro poderia ou 
atacar uma das raizes causadoras do desmatamento na Amazonia, ou poderia 
estar provocando urna nova onda de destruicao da floresta por urn beneficio 
de pouca duracao. A reforma agraria poderia desacelerar o desmatamento pela 
redistribuicao de grandes prdpriedades improdutivas nas regioes das quais 
os migrantes da Amazonia estao sendo expulsos, mas a pressao dos grandes 
proprietaries esta crescendo no sentido de desviar o programa para urna 
distribuicao das terras pUblicas. Como quase toda a terra no Brasil que 
ainda esta no dominic publico encontra-se na Amazonia, tal mudanca tornaria 
a "reforma agraria" urn mero eufemismo para colonizacao e urna repeticao das 
desventuras agricolas e ambientais do passado. Tamb~ nao iria resolver OS 
problemas que a reforma agraria tenciona atacar, mas, em vez disso, criaria 
novos problemas. A implementacao do programa de reforma agraria nas areas 
fontes de migrantes constituem urn dos mais importantes caminhos para dirni
nuir o ritmo da destruicao da floresta na Amazonia. 
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