
Jari revisitada: mudancas de perspectivas 
de sustentabilidade na Amazonia 

RESUMO 

Mudan<;as nos problemas e no manejo da em
presa Jari terAo impactos sabre a sustentabilidade a 
Iongo prazo das atividades de silviculturas, agrfco
las e outras no local. Tamb~m terAo implica<;oes 
sabre projetos deste tipo em outras partes da 
AmazOnia. Mudan<;as que sao rea<;cSes As perspec
tivas para produ<;Ao, cada vez piores devido a dis
persAo do ataque do fungo Ceratcocystis fimbriata 
em planta<;Oes de Gmelina arborea, incluem a ace
lera<;Ao do ciclo de caletas e conversAo mecaniza
da de terras onde tem-se colhido Gmelina para ou
tros tipos de Arvores, tais como esp~cies de Eucal
yptus, Pinus caribaea e linhagens de Gmelina arbo
rea geneticamente melhoradas (embora nAo resis
tentes A doen<;a). Substitui<;Ao de Gmelina por 
es~cies de menor valor econOmico, tais como Eu
calyptus deglupta, representa 'Um custo substancial 
indireto das perdas pela doen<;a em Gmelina. 
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Embora a aduba<;Ao de planta<;oos de silvicultu
ras tenha sido introduzida como parte de um pacote 
de medidas a curta prazo, necessArias para evitar 
faltas de suprimento de madeira para a usina de ce
lulose da Jari, ela representa uma mudan<;a funda
mental. Durante a ~poca de transi<;ao entre o O.K. 
Ludwig e os atuais donas brasileiros, cortes drAsti
cos nos programas de pesquisa e de monitoriamen
to na Jari deixaram a empresa vulnerAvel a proble
mas biol6gicos. 

A inicia<;ao de monoculturas de pastagens ~ 
uma mudan<;a que, embora ainda afetando apenas 
uma pequena Area, tern potencial preocupante como 
um desvio do rumo de desenvolvimento do projeto. 
Embora a pecuAria seja uma atividade secundAria 
de suporte na propriedade, a expansao disto em ter-

(*) Pesquisadores do lnstituto Nacional de Pesquisas da 
AmazOnia (INPA) 
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ras esgotadas por planta~oos de silviculturas pode 
ser uma op~o tentadora. 

Arroz irrigado na Area de SAo Raimundo apre
sentou um numero crescenta de pragas e doen~as. 
0 uso maior de agro-qufmicos mantive a produtivi
dade. entretanto. este projeto de arroz irrigado foi 
abandonado em 1988 por ser anti-econOmico. 

INTRODUCAO 

0 perfodo da passagem das opera~6es de sil
vicultura e minera~Ao do projeto Jari para a adminis
tra~Ao brasileira em janeiro de 1982 foi de mudan
~as rApidas. Tinhamos examinado previamente es
sa propriedade de 1.6 milh6es de hectares na parte 
nordeste da AmazOnia brasileira (Fig. 1) para avaliar 
o seu potencial como modelo de desenvolvimento 
para grandes Areas da regiAo AmazOnia e para ava
liar tamb~m. as perspectivas da pr6pria empresa 
Jan na ~poca em que o magnata norte-americano D. 
K. Ludwig vendeu o interesse majoritArio nas ope
ra~C>es de silvicultura e minera~ao para um cons6r
cio de firmas brasileiras participando na Companhia 
Florestal Monte Dourado (Fearnside & Rankin. 
1980. 1984). Em uma visita A Jari. (20 a 26 de julho 
de 1983). descobrimos que desde entao. ocorreram 
muitas mudan~as. As mudan~as. algumas substan-
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ciais e outras pequenas. afetam potencialmente. a 
Iongo prazo. a sustentabilidade da produ~Ao de sil
vicultura e agricultura do Jari e da regiao AmazOni
ca. Muitos dos problemas potencialmente graves A 
respeito dos quais havramos relatado anteriormente. 
infelizmente se confirmaram palos acontecimentos 
subsequentes. A nova administra~Ao empenhou-se 
em um programs acelerado de atividades de manu
ten~Ao e novas planta~Oes (Fig. 2) com a finalidade 
de reverter a deteriora~Ao da propriedade ocorrida 
durante o perfodo de transi~Ao e para tomar o em
preendimento lucrative para os novos proprietAries. 

MUDANCAS E PERSPECTIVAS 

Planta~6es 

Profundas mudan~as no manejo da planta~ao 
foram causadas pela dissemina~Ao implacAvel da 
doen~a fungica causada palo Ceratocystis fimbrfata 
em Grnelina arborea, anteriormente a principal 
esp~cie arb6rea de silvicultura. 0 cancro causado 
pela doen~a foi primeiramente detectado nas plan
ta~oes em 1976 (Muchovej et a/., 1978). Quando 
observamos a doen~a em 1978 e avisamos do seu 
impacto potencial mente devastador. ela tinha ataca
do somente uma pequena por~ao das planta~f>es de 
Grnelina (Fearnside & Rankin. 1979. 1980). Na nos
sa segunda visita A Jari dois anos depois. a doen~a 
havia se espalhado por muitas partes da planta~Ao 
e ficamos desde entao sabendo que a poU'tica (ante
rior) da Companhia proibia os membros da equipe 
de discutirem a verdadeira extensao do ataquer de 
Ceratocystis naquela ~poca (1980). Desde 1980 a 
doen~a tem-se tornado. obviamente. mais s~ria. A 
equipe de silvicultura calcula que a produtividade da 
planta~ao baixou 14°/o ao ano depois do quinto ano 
de desenvolvimento de Grnelina, levando A decisao 
de encurtar a rota~ao de Grnelina de seis anos para 
cinco. Como a maior parte dos custos de uma plan
ta~ao estA no plantio. colheita e ro~agem durante os 
primeiros anos de crescimento. a mudan~a aumenta 
substancialmente o custo de cada tonelada de 
Grnelina produzida. 

Outra rea~ao para o problema de Ceratocystis 
tern sido abandonar os pianos de deixar os tocos de 
Grnelina cortada rebrotar em algumas Areas. 
A Gmelina rebrotada parece ser atacada mais cedo 
e com maior severidade do que Arvores plantadas 
de sementes ou mudas. Outros fatores que a equi
pe acreditava poderem reduzir o ataque de Cera
tocystis incluem a planta~ao em solo de floresta vir
gem. em vez de planta~ao em Areas previamente 
plantadas e a queima de restos das planta~f>es cor-
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tadas durante o segundo ciclo de plantio. As quei
madas somente podem ser efetuadas nas Areas co
lhidas durante a ~poca seca. As aplicac;C>es de fun
gicidas nao seriam econOmicas em uma escala co
mercia!, fungicidas s6 tAm sido usados em Arvores 
que foram mortas palo Ceratocystis e que foram 
removidas do banco de germoplasma de Gmelina. 

Pouco progresso tern sido feito para a determi
nac;ao da epidemiologia de Ceratocystis fimbriata. A 
equipe t~cnica nao acredita mais que a poda seja 
um fator significativo na disseminac;ao da doenc;a. 
Um inseto vetor ainda nao capturado ~ suspeito, e 
levou a hip6tese de que a transmissao seja seme
lhante ~ de Ceratocystis ulmi, que causa a doenc;a 
Holandesa do elmo na A~rica do Norte. 

Em 1983 foi iniciado um esforc;o para a identifi
cac;ao das linhagens de Gmelina resistentes ~ Ce
ratocystis. Embora outras metas para esse progra
ma de melhoramento gen~tico na Jari, tais como a 
retificac;Ao da forma do tronco da Gmelina, tenham 
conseguido sucesso espetacular e, apesar da 
progAnie de algumas Arvores ter se mostrado mais 
resistente do que outras, ainda nao foi identificada 
uma variedade satisfatoriamente resistente. 

A consequAncia maior e mais dispendiosa do 
problema de Ceratocystis ~ a decisao de substituir, 
por etapas, Gmelina em favor de esp~cies de Eu
calyptus em grande parte da Area com solos ade
quados para o desenvolvimento de Gmelina. A 
equipe sugere que, caso as perdas pela doenc;a se 
tomem mais severas no futuro, pode ser necessArio 
deixar de se utilizar Gmelina inteiramente. A Com
panhia estA relutante em tomar essa decisao ap6s a 
celulose de Gmelina tern sido a marca da Jari e for
ma a base para a reputac;ao da propriedade em ce
lulose de alta qualidade. Gmelina, que produz uma 
celulose de fibras curtas ideal para pa~is caros pa
ra arte e revistas .. glossy", compete diretamente 
com a bAtula da Escandin4via pelo topo do merca
do. A celulose de Eucalyptus, mais adequada para 
tipos mais baratos de papal, comanda um prec;o 
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substancialmente mais baixo por tonelada. Grandes 
plantac;aes de Eucalyptus em outras partes do Bra
sil afirmam-se como uma ameac;a competitiva, pois 
Eucalyptus nao cresce mais depressa na Jari do 
que no Estado de Minas Gerais, enquanto os cus
tos sao mais altos. Esse custo indireto do ataque de 
Ceratocystis em Gmelina se tornou mais pesado 
desde 1985 quando Eucalyptus comec;ou a serum 
produto importante da empresa. 

A erosao do solo ~ outro custo indireto do ata
que de Ceratocystis, que pode se tornar um des
gaste economiro a Iongo prazo, mas seus efeitos 
poderiam ser severos e permanentes. No esforc;o 
de eliminar a rebrota dos tocos de Gmelina das 
Areas a serem convertidas para outras es~cies ou 
plantadas com Gmelina a partir de sementes ou 
mudas, tem-se usado maquinaria pesada para em
pilhar os troncos da floresta nativa e os remanes
centes da plantac;ao em leiras, permitindo uma "pre
parac;ao local intensa" revolvendo-se a terra com 
tratores, antes do plantio. lnfelizmente, a terra roxa 
(Aifisol), solo mais adequado para Gmelina, tende 
tamb~m a ocorrer nos terrenos com encostas mais 
inclinadas, na maioria na parte norte do proriedade. 
A Companhia desistiu de usar mAquinas pesadas 
nas ladeiras mais inclinadas, mas tern feito leiras e 
preparac;ao local intensiva em declives de at~ apro
ximadamente 20°/o nas Areas de Gmelina. A for
mac;ao de valas e os sedimentos transportados pela 
erosao laminar sao prontamente aparentes nessas 
Areas replantadas para Gmelina (tais como Bloco 
62-83), bern como em Areas mecanizadas dames
ma maneira, que anteriormente foram de Gmelia e 
agora sao plantadas com Pinus caribaea (tal como 
Bloco 45-83). 

0 enleiramento, necessArio devido ~ brota 
agressiva dos tocos de Gmelina, remove os nutrien
tes valiosos das camadas superficiais mais f~rteis 
do solo e da biomassa em decomposic;ao. 0 uso de 
mAquinas pesadas tamb~m compacta o solo, um fa
tor que retarda o crescimento de Gmelina como se 
descobriu quando se usaram tratores para derrubar 
a floresta nativa durante os primeiros anos em que 
foi estabelecida a plantac;ao na Jari (Fearnside & 
Rankin, 1980). A compactac;ao do solo geralmente 
aumenta a erosao pela reduc;ao da infiltrac;ao, dei
xando assim uma frac;Ao maior de Agua da chuva 
escoar, carregando sedimentos. A polftica da Com
panhia com relac;ao ao uso de mAquinas pesadas 
tern mudat:Jo vArias vezes desde os meados da d~ 
cada de 1970 quando a compactac;ao do solo le
vou-a a trocar pela derrubada manual da floresta na
tiva. A prAtica do uso de tratores para a derrubada 
nao mais retornou embora se usem .. skidders" para 
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tadas durante o segundo ciclo de plantio. As quei
madas somente podem ser efetuadas nas Areas co
lhidas durante a ~poca seca. As aplicac;C>es de fun
gicidas nao seriam econOmicas em uma escala co
mercia!, fungicidas s6 tAm sido usados em Arvores 
que foram mortas palo Ceratocystis e que foram 
removidas do banco de germoplasma de Gmelina. 

Pouco progresso tern sido feito para a determi
nac;ao da epidemiologia de Ceratocystis fimbriata. A 
equipe t~cnica nao acredita mais que a poda seja 
um fator significative na disseminac;ao da doenc;a. 
Um inseto vetor aincla nao capturado ~ suspeito, e 
levou a hip6tese de que a transmissao seja seme
lhante ~ de Ceratocystis ulmi, que causa a doenc;a 
Holandesa do elmo na A~rica do Norte. 

Em 1983 foi iniciado um esforc;o para a identifi
cac;ao das linhagens de Gmelina resistentes ~ Ce
ratocystis. Embora outras metas para esse progra
ma de melhoramento gen~tico na Jari, tais como a 
retificac;Ao da forma do tronco da Gmelina, tenham 
conseguido sucesso espetacular e, apesar da 
progAnie de algumas Arvores ter se mostrado mais 
resistente do que outras, ainda nao foi identificada 
uma variedade satisfatoriamente resistente. 

A consequAncia maior e mais dispendiosa do 
problema de Ceratocystis ~ a decisao de substituir, 
por etapas, Gmelina em favor de espltcies de Eu
calyptus em grande parte da Area com solos ade
quados para o desenvolvimento de Gmelina. A 
equipe sugere que, caso as perdas pela doenc;a se 
tomem mais severas no futuro, pode ser necessAria 
deixar de se utilizar Gmelina inteiramente. A Com
panhia estA relutante em tomar essa decisao ap6s a 
celulose de Gmelina tern sido a marca da Jari e for
ma a base para a reputac;ao da propriedade em ce
lulose de alta qualidade. Gmelina, que produz uma 
celulose de fibras curtas ideal para pa~is caros pa
ra arte e revistas "glossy", compete diretamente 
com a blttula da EscandinAvia pelo topo do merca
do. A celulose de Eucalyptus, mais adequada para 
tipos mais baratos de papal, comancla um prec;o 
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substancialmente mais baixo por tonelada. Grandes 
plantac;aes de Eucalyptus em outras partes do Bra
sil afirmam-se como uma ameac;a competitiva, pois 
Eucalyptus nao cresce mais depressa na Jari do 
que no Estado de Minas Gerais, enquanto os cus
tos sao mais altos. Esse custo indireto do ataque de 
Ceratocystis em Gmelina se tornou mais pesado 
desde 1985 quando Eucalyptus comec;ou a ser um 
produto importante da empresa. 

A erosao do solo ~ outro custo indireto do ata
que de Ceratocystis, que pode se tomar um des
gaste econOmiC<) a Iongo prazo, mas seus efeitos 
poderiam ser severos e permanentes. No esforc;o 
de eliminar a rebrota dos tocos de Gmelina das 
Areas a serem convertidas para outras es~cies ou 
plantadas com Gmelina a partir de sementes ou 
mudas, tem-se usado maquinaria pesada para em
pilhar os troncos da floresta nativa e os remanes
centes da plantac;ao em leiras, permitindo uma "pre
parac;ao local intensa" revolvendo-se a terra com 
tratores, antes do plantio. lnfelizmente, a terra roxa 
(Aifisol), solo mais adequado para Gmelina, tende 
tamb~m a ocorrer nos terrenos com encostas mais 
inclinadas, na maioria na parte norte do proriedade. 
A Companhia desistiu de usar mAquinas pesadas 
nas ladeiras mais inclinadas, mas tern feito leiras e 
preparac;ao local intensiva em declives de at~ apro
ximadamente 200/o nas Areas de Gmelina. A for
mac;ao de valas e os sedimentos transportados pela 
erosao laminar sao prontamente aparentes nessas 
Areas replantadas para Gmelina (tais como Bloco 
62-83), bern como em Areas mecanizadas dames
ma maneira, que anteriormente foram de Gmelia e 
agora sao plantadas com Pinus caribaea (tal como 
Bloco 45-83). 

0 enleiramento, necessAria devido ~ brota 
agressiva dos tocos de Gmelina, remove os nutrien
tes valiosos das camadas superficiais mais f~rteis 
do solo e da biomassa em decomposic;ao. 0 uso de 
mAquinas pesadas tamb~m compacta o solo, um fa
tor que retarda o crescimento de Gmelina como se 
descobriu quando se usaram tratores para derrubar 
a floresta nativa durante os primeiros anos em que 
foi estabelecida a plantac;ao na Jari (Fearnside & 
Rankin, 1980). A compactac;ao do solo geralmente 
aumenta a erosao pela reduc;ao da infiltrac;ao, dei
xando assim uma frac;Ao maior de Agua da chuva 
escoar. carregando sedimentos. A polftica da Com
panhia com relac;ao ao uso de mAquinas pesadas 
tern mud ado vArias vezes desde os meados da d~ 
cada de 1970 quando a compactac;ao do solo le
vou-a a trocar pela derrubada manual da floresta na
tiva. A prAtica do uso de tratores para a derrubada 
nao mais retornou embora se usem "skidders" para 
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arrastar troncos cortados da floresta nativa para a 
beira das estradas no processo de derrubada. "S
kidders" tam~m foram usados para transportar a 
madeira colhida nas plantac;oes para as estradas, 
na maior parte da propriedade ate 1982, quando es
sa prAtica foi substituida pela tecnica de arrastar 
fardos de madeira para celulose por cabos puxados 
por pequenos guinchos em "Big sticks" ( caminhoos 
Mercedes-Benz equipados com pequenos guindas
tes, ver Fraser, 1981 ). Anteriormente, os "Big
sticks" eram usados somente nos terrenos mais in
clinados. 0 metodo de colheita com ''skidders" e 0 

mais barato mas prejudica a terra pela compactac;ao 
do solo e pela criac;ao de valas quando esses pe
sados vefculos com pneus se atolam na lama mole 
durante as chuvas. A mudanc;a no metodo nao se 
efetivou ate trAs anos depois de que os efeitos no
civos dos "skidders" foram notados em 1979 duran
te a primeira colheita comercial da propriedade ape
sar da batalha travada sobre o assunto entre os se
tores de manejo florestal e de colheita. A demora em 
muqar os rnetodos de colheita, que permitiu a danifi
cac;ao do solo em uma parte substancial da proprie
dade, e uma indicac;ao da pouca considerac;ao com 
a produtividade a Iongo prazo durante OS ultimos 
anos da administrac;ao anterior da Jari. 

A compactac;ao do solo tomou-se urn proble
ma, diminuindo o crescimento das Arvores nas plan
tac;oos do segundo ciclo, que eram realizadas nos 
"decks" ou pAtios de troncos: Areas que serviram 
como pontos de armazenamento e/ou de carrega
mento para madeira de celulose colhida no fim da 
primeira rotac;ao. As Areas de "decks" sao bern 
aparentes pela aparAncia raqurtica das Arvores 
plantadas em comparac;ao com as Areas ao redor. 

0 uso de fertilizantes e uma mudanc;a significa
tiva no programa de administrac;ao da Jari. 0 receio 
de uma escassez eminente de suprimento de ma
deira para a fAbrica de celulose bern como a preo
cupac;ao pelo crescimento inicial e pela sobrevivlm
cia de mudas recem-plantadas e a mudanc;a para 
o Eucalyptus levou os administradores da propria
dade a investir em fertilizac;ao das mudas dos Gme
lina e Eucalyptus, comec;ando em 1982. 

Posteriormente a empresa parou de adubar 
a Gmelina e Eucalyptus,·embora continue adubando 
todas as esj:>ecies de Eucalyptus. 0 fertilizante e 
aplicado apenas no momento do plantio. A Jari usou 
300 toneladas de fertilizantes em 1982 e uma pro
porc;ao de 250 ha ( 150 g/planta na densidade usada 
de 1.667 plantas/ha). A mistura feita em 1982 de 8: 
31: 5: 0 (nitrogAnio: f6sforo: potAssio: micronutrien
tes) foi alterada para 8: 30: 5: 1 em 1983, mantendo 
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a mesma dosagem por hectare. Em fevereiro de 
1983 Jari pagou por essa mistura fertilizante em 
Belem US$ 62,97 /ha mais os custos transporte do 
fertilizante do porto de Belem e de 3 homem-dialha 
para a aplicac;ao. 0 uso de suplementos de nutrien
tes de fora, nao considerados previamente pela ad
ministrac;ao, representa uma mudanc;a importante. E 
importante notar as dosagens, como na prAtica 
agronomica em geral, sao calculadas baseadas na
quilo que o administrador sente que vai dar o melhor 
retorno sobre o dinheiro investido na colheita se
guinte. Em vez de ser determinada pela quantidade 
de nutrientes necessArios para equilibrar o que foi 
removido pela colheita e outros fatores de perda. A 
despesa substancial, calculada em US$ 134/ha/ano 
para Gmelina (Fearnside & Rankin, 1984), necessA
ria para se conseguir urn equiUbrio e para apenas 
anAiises qufmicas cte Gmelina (Feamside & Rankin, 
1984; Fy!e et al., 1983: 1986) e Pinus caribaf!a (Jor
dan & Rossel, 1983). 

Outra mudanc;a importante no manejo da plan
tac;ao foi urn aumento no numero de especies dife
rentes de madeira para celulose plantadas comer
cialmente na propriedade. 0 Eucalyptus deglupta, 
que comec;ou em uma escala pequena em 1979 e 
ocupou 1.425 ha em 1980, aumentou rapidamente 
para cerca de 20.000 ha em 1'983, que foi o ultimo 
ano em que esta especie foi plantada •. o Eucalyptus 
urophylla, que estava se desenvolvendo meJhor do 
que o E. deglupta, inicialmente foi plantado em uma 
escala pequena em 1982 ( os ensaios experimentais 
comec;aram em 1980), e tern se expandido rapida
mente, chegando a 13.442 haem 1986. Entre outras 
vantagens, o E. urophylla demonstrou maior re
sistfmcia a estiagem e mais uniformidade no cres
cimento do que o E. deglupta ate agora. Em 1984 
iniciou-se o plantio de urn hrbrido entre E. urophylla 
e E. grandis, conhecido por E. urograndis. 

VArias outras especies estavam sendo testa
das para urn possrvel plantio comercial no futuro. 
0 E. camaldulensis pareceu ser mais resistente a 
seca e de crescimento mais rApido do ql:Je E. de
glupta e E. urophyHa. Entretanto, devido a qualidade 
inferior da celulose de E. camaldulensis, ele nao foi 
plantado em escala comercial. E necessArio muito 
cuidado na utilizac;ao do crescimento inicial de uma 
especie como indicac;ao de seu rendimento final. 
Pois muitas especies crescem rapidamente no pri
meiro ano para depois crescer mais devagar. lsso 
ocorreu com GmeliQa quando foi plantada no solo 
arenoso da parte norte da propriedade da Jari ( ver 
Fearnside & Rankin, 1979). 

E preciso muito cuidado ao extrapolar os resul-
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tados de uma plantac;ao experimental para uma 
plantac;Ao em escala comercial. 0 uso do resultado 
de parcelas muito pequenas, especialmente plan
tac;6es em lin has, pode ser enganador, pois a do
minAncia dos efeitos das beiradas toma o resultado 
altamente dependente do crescimento das esp~cies 
das plantac;oes adjacentes. Os resultados tam~m 
podem ser alterados pela tendAncia das pequenas 
plantac;aes receberem melhor controle de invaso
res, pragas e outros problemas do que as plan
tac;aes comerciais, que os ensaios pretendem simu
lar. 0 plantio do E. deglupta, por exemplo, foi lanc;a
do em escala comercial baseado no crescimento 
impressionante em urn ensaio de plantac;ao em linha 
(Bioco 74-77, Lotes 21 A&B). Como jA relatamos, ao 
se iniciar o plantio comercial essa esp~cie ~ pro
pensa a urn crescimento altamente variAvel e os 
poucos indivrduos com urn crescimento melhor nao 
sAo urn fndice confiAvel do rendimento m~dio (Fear
riside & Rankin, 1984). 0 comportamento dessa 
es~cie na Jari provou que isso ~ correto, sendo o 
crescimento variado a norma das plantac;6es de E. 
deglupta. Urn investimento maior para a tiragem de 
esp~cies potenciais e de procedAncias diferentes 
para a identificac;Ao de es~cies menos susceptr
veis ~ competic;ao intraespecffica poderia ter trazido 
6timos retornos. Sendo que o custo do estabeleci
mento e manutenc;ao de plantac;oes comerciais ~ 
muito alto, independente da es~cie plantada, a es
colha de uma es~cie ou variedade que levante a 
produtividade total em, digamos, 1 0°/o representaria 
urn aumento bern maior do que isso em lucros para 
a empresa. 0 dinheiro investido em selec;ao de 
es~cies e de variedades seria bern gasto. 

No caso de E. deglupta foi cometido urn engano 
na selec;ao da semente para uma rApida expansao 
das plantac;Oes. Em vez de obter sementes de fon
tes comprovadas no exterior, a Companhia, finan
ceiramente apertada, coletou sementes de Arvores 
com a primeira florac;ao em suas pr6prias plan
tac;oos comerciais. 0 resultado foi a selec;ao e larga 
propagac;Ao de uma caracterfstica gen~tica inde
sejAvel: a florac;Ao precoce. Quando E. deglupta, flo
race cedo, frequentemente no primeiro ano e ~s ve
zes at6 como muda no viveiro, o crescimento vege
tative da 1\rvore ~ mais Iento. A florac;ao precoce 
tamb~m produz o aparecim mto da indesejAvel for
ma curvada no tronco. 

Atualmente a maioria dos ensaios de esp~cies 
na Jari se concentram em testes membros do gAne
ro Eucalyptus em vez das es~cies nativas da 
AmazOnia. Nenhum dos testes com es~cies nati
vas resultou em plantac;6es comerciais. A razao 
disto seria o numero maior de pragas que atacam 
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as es~cies nativas comparadas com as ex6ticas 
rec~m-introduzidas. Uma es~cie sendo testada, 
conhecida localmente como "ParA-ParA", (Jacaran
da copaia) mostrou urn born crescimento na Jari 
mas tern seu tronco invariavelmente cortado na altu
ra de aproximadamente nove metros por uma larva 
de mariposa, Hypsipyla, que fura os brotos. 0 
mesmo problema ocorreu em plantac;oos experi
mentais em Belterra, ParA, embora ainda nao tenha 
ocorrido em Manaus, Amazonas. 0 resultado dos 
danos causados pelo broca dos brotos ~ uma rnA 
informac;ao do tronco, pois urn anel de galhos late-
rais substitue o tronco principal acima do ponto de 
ataque. De qualquer maneira, os indivfduos de 
"ParA-ParA" que ocorrem espontaneamente em 

. plantios de E. deglupta, plantado sem fertilizante em 
1981, estao sendo mantidos para uma colheita futu
ra. 

Ensaios com uma esp~cie nativa de potencial 
para madeira celulose, a "munguba" (Bombax mun
guba), comec;aram somente em 1983. Outras esp&
cies nativas, tais como Laetia procera, tAm sido 
identificadas como tendo caracterfsticas boas para 
celulose, mas ainda nao forma estudadas silvicultu
ralmente. A abundante regenerac;ao natural de Lae
tia em terras rec~-desmatadas e em florestas que 
foram perturbadas (J.M. Rankin,em preparac;ao) su
gere que pode haver uma altemativa para a plan
tac;ao ee M&Aeet:dteres om 11 re: :te exelasi o a de eelu
lees Ret ~ls,.ts~ao de monoculturas como fonte ex
clusiva de celulose na Jari. 

A reduc;ao drAstica da equipe de pesquisa que 
ocorreu no perfodo imediatamente anteior ~ trans
ferAncia do controle para o atual cons6rcio poderia 
ser levado a s~rios retrocessos a Iongo prazo. 0 
gradual aperfeic;oamento das linhagens gen~ticas e 
das t~cnicas de manejo, e tam~m a triagem ade
quada de novas esp~cies, que oferecem a melhor 
seguranc;a contra erros dispendiosos e contra a in
capacidade de adaptar ~s mudanc;as dos problemas 
de doenc;as e pragas, justificam urn investimento 
substancial em pesquisa. A equipe de pesquisa foi 
reduzida de 14 para uma. 0 programa de monitora
mento do solo foi suspenso desde 1981. Em 1984 a 
nova administrac;ao iniciou urn detalhado levanta
~nto de qualidade inicial dos solos na propriedade. 
A Area de novas plantac;aes experimentais instala
das cada ano pode dar alguma indicac;ao da ex
tensao do esforc;o de pesquisa. Em 1978, 195 ha fo
ram instalados; em 1979 e 1980 a cifra caiu para 80 
e 99 ha, respectivamente, perfodo este durante o 
qual as restric;ees de Ludwig quanta ao dinheiro tor
naram-se mais s~rias. Plantac;aes experimentais 
cairam para zero em 1981, o ano da transic;ao de 
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proprietArio. Em 1982, o segundo ano da nova di
re~Ao. foram plantados 24 ha. A administra~ao da 
Jari espera aumentar a equipe de pesquisa a partir 
de 1984. 

0 numero de posseiros que estao na Area da 
Jari aumentou de forma abrupta entre 1963 e 1980, 
uma mudan~a evidente quando se percorre as plan
ta~aes. A Companhia calculou que de 1.500 a 2.500 
famnias de posseiros estavam na propriedade ate 
1983. A maioria escolheu locais pr6ximos a estra
das ou rios navegAveis. Os posseiros deram pre
ferAncia ~s Areas de solo do tipo mais fertil, terra ro
xa (Aifisol). Por enquanto, a Area ocupada pelos 
posseiros continua sendo relativamente pequena. 
~orem, isso pode mudar em urn futuro pr6ximo, de
vido ao rApido aumento na quantidade de famnias, 
juntamente com a necessidade de rotatividade das 
planta~oes dentro de uma Area de terra muito maior 
do que aquela plantada em qualquer ano espedfico, 
de modo a manter a produtividade de culturas 
anuais. As perdas causadas ~ opera~ao de silvicul
tura da Jari pela presen~a de posseiros e muitas 
vezes maior do que a acarretada pela retirada direta 
da Area de planta~ao potencial. 0 principal problema 
e o aumento do fogo nas planta~aes. Quando os 
posseiros queimam a vegeta~ao cortada durante a 
esta~ao seca, frequentemente o fogo se espalha 
pelas planta~oes de silvicultura adjacentes. Sao 
particularmente susceptfveis o Pinus caribaea, com 
seu tapete combustfvel de agulhas secas e os ga
lhos mais baixos secos que ficam retidos e as 
especies de Eucalyptus, com seu alto conteudo de 
61eos inflamAveis. Durante a epoca seca de 
1982/1983, que foi mais longa que o normal, geral
mente havia, ao Iongo de urn perfodo de vArias me
ses, a presen~a de quatro a seis inc€mdios em 
qualquer dia. A equipe tecnica calculou que somen
te de 200 a 300 ha foram perdidos pelo fogo durante 
a esta~ao, mas atribuem esse resultado baixo ~ ex
trema boa sorte. Muitos dos fogos nas planta~aes 
foram iniciados pelos posseiros preparando seus 
campos, inclusive os que provocaram as maiores 
perdas nas planta~aes. 

A solu~ao do problema dos posseiros tern sido 
retardada pelo contfnuo fracasso da propriedade pa
ra a confirm~ao dos direitos de posse sobre a ter
ra. 0 interesse do governo em remover os impeci
lhos burocrAticos ao desenvolvimento na Jari, pode 
no futuro quebrar esse impasse de Iongo tempo. 

A Jari estabeleceu urn "Nucleo de Assenta
mento Rural" (NAR) em 1985 para acomodar os 
posseiros em Areas afastadas das planta~c5es silvi
culturais. Urn numero nao conhecido de posseiros 
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foram absorvidos por esse nucleo, embora ainda 
permane~am posseiros nas beiras das planta~aes. 
Perdas econOmicas por causa de fogo sao possr
veis no caso da situa~ao nao se resolver de manei
ra que se estabel~~ uma boa margem entre os pe
quenos agricultores e as planta~C>es de silvicultura. 
Nao se pode contar com a ''boa sorte" dos progra
mas de controle de fogo do passado para protejer a 
propriedade contra perdas, especialmente quando o 
numero de posseiros aumenta e continua a tran
sicao de Gmelina para especies de Arvores mais in
flamAveis. 

F6brica de Celulose 

Os processos industriais empregados na fAbri
ca de celulose teem sido gradualmente melhorados. 
A fAbrica produziu em 1983, em media, 750 tonela
das por dia, urn nfvel bern acima da sua capacidade 
nominal de 700 toneladas. As vezes, a produ~ao 
mAxima alcan~a quase 900 toneladas por perfodos 
curtos. lsso ocorreu em 1983, quando se utilizou 
celulose de Gmelina, que tern urn rendimento maior 
do que Pinus car{4j)ea~ Provavelmente devido ~ limi
tada disponibilidade de madeira de celulose a pro
du~ao diAria baixou ate urn patamar de 603 tonela
das em 1986 (Gomes, 1986). 

Ocorreu uma redu~ao sensfvel do cheiro desa
gradAvel da polui~ao do ar. A equipe da Companhia 
atribue ~ redu~ao aos melhoramentos feitos no pro
cesso de fabrica~ao. 

Em 1983 a Jari coletava uma pequena fra~ao 
dos resfduos s61idos produzidos pela fAbrica, e 
transportava estes em caminhc5es para utiliza~ao 
como adubo. Essa era uma mudan~a importante em 
prindpio, mesmo que relativamente insignificante, 
como urn caminho de ciclagem de nutrientes. A ex
periencia com reciclagem de resfduos durou pouco 
tempo, sendo abandonada por ser julgada cara de
mais. Mesmo com esta prAtica, a grande maioria 
dos nutrientes removidos na colheita nao foram de
volvidos para as planta~c5es nem exportados no 
produto final, mas simplesmente descartados. T oda 
a casca, onde a maioria dos nutrientes se concan
tram, foi queimada. 

A fAbrica de celulose e a opera~ao de silvicultu
ra como urn todo e altamente dependente do pr~o 
da celulose. 0 mercado recuperou-se parcialmente 
de uma grande depressao nos pre~os da celuiose, 
que havia aumentado muito os problemas financei
ros da Companhia. Em 1980, o pre~o por tone1ada 
de celulose no mercado mundial esteve ao redor de 
US$ 500, mas caiu para US$ 320 em seu ponto 
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baixo em 1982, subiu para aproximadamente US$ 
400 em julho de 1983, caiu para US$ 340 em 1986, 
voltou para US$ 400 em 1988 e depois, pulou para 
US$ 600 em 1989. A Companhia anunciou que con
seguiu lucro operacional em 1985, (i.e., pagando o 
custo das atividades, mas nao para o servi<;o da dr
vida). Este lucro operacional foi devido a lucrativi
dade da mina de caolim: a parte de silvicultura per
deu US$ 47 milhoos naquele ano (Fearnside, 1988)~ 
Em agosto de 1989, a Companhia previu um lucro 
operacional de US$ 80,6 milhoos ate o final de 1989 
na parte de silvicultura, pela primeira vez nos 21 
anos do projeto (Amt, 1989). Este lucro vem da fA
brica de celulose apesar de ter perdido os primekos 
tr~s meses do ano 1989. Pois devido a uma ex
plosao em uma caldeira, a fAbrica ficou fechado de 
julho de 1988 ate mar<;o de 1989. 0 lucro operacio
nal se deve em parte as melhorias no material gene
tico das Arvores e no conhecimento dos solos da 
planta<;ao; outro fator muito importante ( e menos ga
rantido a Iongo prazo) foi o aumento de 50°/o no pre
<;o de celulose de 1988 para 1989. 

Madeira Nativa 

Madeira de derrubada de floresta nativa (Foto) 
ainda e uma fonte importante de material suplemen
tar para fabricar celulose, combustrvel para energia 
suplementar para a fAbrica e a cidade, e madeira 
para exporta<;ao. A quantidade de madeira colhida 
diminuiu quando a expansao do projeto decresceu. 
A derrubada da floresta nativa diminuiu de aproxi
madamente 5.000 ha/ano em 1980 para 1. 750 ha/a
no em 1983. 0 volume reduzido de madeira dificulta 
a sua comerciabiliza<;ao como rnercadoria de expor
ta<;ao. Pois os negociantes de madeira, em qual, 
estao mais interessados no volume de qualquer 
especie disponrvel do que nos aspectos positivos 
ou negativos da pr6pria madeira. Praticamente, 
qualquer madeira pode encontrar mercado· se tiver 
um volume suficiente disponrvel. (H.K. Rodenhuis, 
comunica<;ao pessoal, 1983). 0 mercado de madei
ra foi tambem afetado por uma mudan<;a na compo
si<;ao das florestas sendo cortadas, com a mudan<;a 
do des1 natamento do I ado do rio Jari no ParA para o 
lado do AmapA. 0 "angelim vermelho" ( consideran
do as Arvores dos dois gimeros que apresentam em 
comum o nome "angelim": Dinizea e Hymenolu
bium) fornece um exemplo. Esse grupo de especies 
muito procurado (l-1t'orld Wood, 1981) e muito mais 
comum nas florestas na Area da propriedade situa
da no ParA. A mudan<;a de local e a diminui<;ao no 
ritmo da derrubada reduziram a colheita dessa 
especie de 76.000 m3 /a no para cerca de 700 m3 /a
no (H.K. Rodenhuis, comunica<;ao pessoal, 1983). 
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A redu<;ao do fluxo de madeira de desmata
mento para novas planta<;oes foi parcialmente com
pens ada por madeira obtida de outras fontes. Em 
1983, as ~reas da Jari no setor do "Bananal" (locali
zado na sec<;ao centro-norte da propriedade, na 
parte do ParA) foram cortadas para madeira tina pa
ra uso de celulose e combustrvel, mas nao madeira 
serrada. As grandes Arvores dessa Area foram dei
xadas em pe. A Area poderA ser usada para um pro
jeto de coloniza<;ao para posseiros remanejados. 
Entretanto, nenhuma decisao final foi tomada; se 
nao for usada para assentamentos, poderA ser usa
da posteriormente para planta<;oos. 

Uma segunda fonte de madeira suplementar e 
obtida atraves de fornecedores que rebocam balsas 
com troncos de territ6rios determinados a margem 
do rio. Os territ6rios para explora<;ao de madeira ex
t~ndem-se ao Iongo dos dois lados do rio Jari, da 
cachoeira de Santo AntOnio ate a confluimcia com o 
rio Amazonas, o lado esquerdo do Amazonas entre 
os rios Jari e Paru e a margem esquerda do rio Paru 
ate a cachoeira de ParanaguA (ver Fig. 2). Em uma 
semana trpica (1 a 7 de julho de 1983) a Jari cortou 
22.047 toneladas de madeira nativa, das quais 
13.715 toneladas (6~/o) vier am das derrubadas pa
ra planta<;oos no AmapA, 7.890 toneladas (36°/o) vie
ram de derrubada seletiva na Bananal e 441 tonela
das (2°/o) vieram dos fomecedores cortando na vAr
zea e nas partes de terra firme facilmente acessr
veis ao Iongo dos rios. 
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0 numero de especies de Arvores aumentou 
gradativamente ate 1983, quando 80 especies foram 
usadas para celulose de madeira. Terra firme des
matada para plantac;oes produz aproximadamente 
350 toneladas/ha (peso umido) de troncos com 
mais de 10 em de diAmetro na altura do peito (DAP). 
Cerca de 1 0°/o do peso e usado para celulose, 60°/o 
para combustrvel e 30°/o para a serraria. Aproxima
damente 50 toneladas/ha adicionais sao represen
tadas por galhos grandes que podem ser coletados 
para lenha. As especies de Arvores densas demais 
para cava cos, mais os galhos finos qu e nao teem 
uso atualmente, preenchem pouco mais de 100 to
neladas/ha. 

Urn experimento foi feito em 1983 para avaliar a 
viabilidade de se fazer carvao usando os galhos fi
nos e as especies densas demais para cavacos. 0 
carvao produzido era de alta qualidade, adequado 
para exportac;ao para o mercado de parses indus
trializados para carvao de churrasqueiras e "bric
kettes". A Jari considera o uso do carvao em p6 pa
ra substituir 61eo diesel para esquentar os fornos de 
cal associados ~ fAbrica de celulose, necessAria 
para a produc;ao de soda cAustica (NaOH) usada 
no processamento da celulose. 

Mlnera~io 

A minerac;ao de caolim (barro Chines) continua. 
A mina fornece urn Iuera secundArio para a Compa
nhia enquanto requer relativamente poucas despe
sas para infraestrutura. A usina de processando de 
caolim foi ampliado em 1986 (Gomes, 1986). 

Pedra brita estA sendo extrarda na Area de Pa
canarr, localizada na regiao nordeste da parte de
senvolvida da propriedade no ParA. 0 transporte 
tambem e grandemente facilitado pela excelente fer
ravia e as instalac;oos do porto jA instaladas para a 
operac;ao silvicultural. A pedra foi usada na cons
truc;ao do leito da ferrovia no oeste do ParA, para o 
projeto de minerac;ao de bauxita da Minerac;ao Rio 
do Norte (Trombetas); e tambem ela tern sido oca
sionalmente trocada por calcAria (de Monte Alegre, 
ParA) necessAria como insumo para a fAbrica de 
celulose da Jari. 

A garimpagem de ouro dentro da Area reivindi
cada pela Jari exp~ndiu-se de 1980 a 1983. As jazi
das ficam fora da Area util para plantac;oes. Foi 
achado ouro ao Iongo dos igarapes ao norte da falha 
geol6gica do paredao que forma uma parede no limi
te norte do plato onde se localiza a maior parte das 
plantac;oos da Companhia que ficam do lado do rio 
Jari no ParA. As jazidas de ouro estao dentro dos 
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1 ,6 mil hoes de hectares reivindicados pela Jari, mas 
fora dos 600.000 ha para os quais a documentac;ao 
legal da Companhia nao estA sendo contestada. As 
jazidas sao exploradas por pequenos garimpeiros 
nao autorizados, que usam como base de apoio o 
Beiradao, uma favela do outro lado do rio da cidade 
de Monte Dourado. Eles usam a assistencia medica 
e outros servic;os sociais de Monte Dourado fome
cidos de grac;a pela Companhia (ate agora) para to
dos os residentes na Area. Preve-se, para urn futuro 
pr6ximo, a passagem de todos OS servic;os mediCOS 
para a Fundac;ao do Servic;o de Saude Publica (F
SESP) do governo. 

Nao tern sido feita minerac;ao de bauxita tipo 
alu.mina e a construc;ao de urn desvio da estrada de 
ferro de 22 km para a jazida de alumina foi adiado 
por prazo indefinido. Uma jazida mais valiosa de 
bauxita tipo refratAria localizada na mesma Area (ver 
Fraser, 1981) tambem permanece inexplorada. 

Pecuaria 

Em cerca de 1982, a Jari parou de plantar pas
tagens nas novas plantac;oos de Pinus caribaea, 
embora os 5.000 - 8.000 ha de Pinus caribaea jA es
tabeleicdos com pastagens foram mantidas ate que 
as capas se fechassem, sombreando a Area. A de
cisao de nao continuar a associac;ao foi baseada na 
prioridade urgente de maximizar a produc;ao de ce
lulose de madeira para manter a fAbrica de celulose 
abastecida e na despesa adicional da produc;ao de 
gaso em cons6rcio com pinheiros em vez de em 
uma monocultura de pastagem. 0 fato de Pinus ca
ribaea reter seus galhos inferiores mortos, ~ medida 
em que a Arvore cresce, significa que as plantac;oes 
teriam que ser podadas e limpas para que se pu
desse ter urn manejo viAvel do gado. Uma Area pe
quena de pinheiros foi podada e limpa pelo departa
mento de produc;ao animal da Companhia (em vez 
de ser feita pelo departamento de manejo florestal) 
mas a despesa, que teria sido desnecessAria na 
aus€mcia dos pinheiros, nao foi justificada do ponto 
de vista do manejo silvicultural. Os custos da con
servac;ao do gado nas plantac;oos de Pinus sao 
tambem altas porque o gado s6 pode ser conserva
do nas plantac;oos ate o final do quinto ano do cres
cimento, ou tres anos em uma rotac;ao de 12 anos. 
A despesa com cercas, currais e outras infraestru
turas por causa disto fica quatro vezes maior do 
que ficaria somente com a pastagem, acrescentan
do-se a isso a reduc;ao da produc;ao da pastagem 
pela competic;ao com as Arvores. 

Em 1982 pela primeira vez plantou-se pasta 
sem consorciac;ao com Pinus caribaea, quando se 
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instalou 400 hade capim quicuio da Amazonia (Bra
chiara humidicola). A Jari planeja continuar a ex
pansao da Area de pastagens a cerca de 500 ha/a
no. Esta ~ uma mudan<;a que poderia ter profundas 
implica<;oes sobre a maneira da propriedade enca
rar futuramente a questao de sustentabilidade a lon
go prazo de suas opera<;oos. Pastagem poderia se 
tornar urn sumidouro de solo que foi esgotado pela 
planta<;ao. Embora atualmente a Companhia nao 
planeje usar pastagem como urn escoadouro para 
terras esgotadas (S. C. Coutinho, comunica<;ao 
pessoal, 1984 ), a existencia de pastagem onde era 
previamente terra de planta<;ao silvicultural sugere 
que poderllo ocorrer futuras conversoos semelhan
tes. No futuro, o limite para essa tendlmcia poderia 
ser o balan<;o entre a maior produtividade de terras 
rec~m-desmatadas mais distantes e os altos custos 
adicionais de urn sistema extenso de transporte. 

A Sl;JStentabilidade a Iongo prazo da pastagem 
~ tamb~m duvidosa (Fearnside, 1979, 1980; Hecht, 
1981, 1983), pelo menos, sem insumos pesados de 
fertilizantes, aduba<;ao nao estA sendo considerada 
atualmente, a Iongo prazo, os estoques destes in
sumos sao limitados (Fearnside, 1985). 

PecuAria sempre tern sido uma opera<;ao de 
importAncia secundAria dentro da estrutura geral da 
propriedade. Os pastos foram espalhados em urn 
padrao ineficiente em parte para garantir a Jari a 
posse da terra. As Areas plantadas no extremo oes
te da rede de estradas da propriedade, de acordo 
com a equipe, teriam sido hA muito tempo ocupadas 
pelos posseiros se nao estivessem sido converti
das em pastagens. 

Os rebanhos de animais da Jari, tanto o de ga
do bovino na terra firme quanto o de bufalino na vAr
zea, diminuiram pela matan<;a sem substitui<;ao du
ranta a crise financeira que acompanhou a troca de 
proprietArios. A propriedade tinha, em 1983, 3.000 
cabe<;as de gado em terra firme e 7.000 cabe<;as de 
bufalo em 30.000 ha de vArzea "natural". 0 numero 
dos bufalos aumentou para 9.300 em 1986. A Area 
de terra firme incluia 2.000 ha de campos "naturais" 
em vArias fazendas da propriedade da Jari perto de 
Almeirim, no rio Paru, alem dos 5.000 a 8.000 hade 
pastagem com pinheiros sufocada por invasoras e 
galhos, calculados pelo pessoal t~cnico de serem 
equivalentes a cerca de 3.000 de pastagem pura. 

A prop_riedade espera no futuro expandir seu 
rebanho de bufalos na vArzea ate 30.000 cabe<;as, 
o que deixaria a Jari auto-suficiente em came. Nao 
existe uma meta para a expansao do rebanho bovi
no em terra firme em andamento, deixando em aber-
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to a possibilidade que o rebanho possa se expandir 
al~m dos nrveis necessArios para o consumo inter
no. 0 rebanho supre cerca de 35°/o do consumo do 
projeto, embora seja necessAria lembrar que a car
ne ~ negociada atrav~s do supermercado da Com
panhia, o qual supre uma popula<;ao em rApido 
crescimento, nao associada a Companhia. 

A opera<;ao de pecuAria da propriedade fez 
progressos na melhoria da linhagem do gado criado 
em terra firme. Os hlbridos Nelore Charoles tern da
do os melhores resultados, com os bois alcan<;ando 
urn peso de abate de 35Q-380 kg com 2 1 /2 - 3 
anos. 

A equipe da Jari consideram agora, que capim 
coloniaol (Panicum maximum) cresce melhor do que 
Brachiaria humidicola, em contraste com a ava
lia<;ao anterior feita pela mesma equipe. Embora 
atualmente a Brachiaria humidicola esteja sendo 
plantada, as futuras planta<;oos poderao incluir urn 
retorno parcial a Panicum maximum, o esteio da pe
cuAria atrav~s de quase toda a AmazOnia brasileira. 
A Brachiaria humidicola plantada na Jari, cerca de 
1979, tern sido poupada do ataque de urn inseto su
gador (cigarrinha: Deois incompleta), que vern se 
alastrando pelos pastos dessa es~cie ao Iongo da 
rodovia Belem-Brasma desde 1976. A Brachiaria 
humidicola, embora nao tenha sido dizimada na Area 
da Belem-Brasma como foi a Brachiaria decumbens, 
teve a sua tolerAncia inicial ao Deois progressiva
mente desgastada pela popula<;ao desses insetos. 
Como todos os problemas biol6gicos potenciais em 
outras partes da opera<;ao da Jari, a prote<;ao inicial 
da propriedade, fornecida pelo seu isolamento geo
grAfico contra muitas popula<;oes de pragas e doen
<;as resultou em urn descando provavelmente tem
porArio. 

Arroz 

0 projeto de arroz irrigado na Area de vArzea 
perto de Sao Raimundo nao foi incluido na venda 
para o grupo de firmas brasileiras das opera<;oos de 
silvicultura, minera<;ao e pecuAria da propriedade 
originalmente da Jari. A Companhia AgropecuAria de 
Sao Raimundo (o projeto Arroz) s6 foi vendida a es
te grupo de firmas pelo D. K. Ludwig em 1984. 

Ocorreram vArias mudan<;as desde 1980, 
frequentemente paralelas as mudan<;as na ope
ra<;ao silvicultural. 

Limita<;oes econOmicas resultaram na completa 
elimina<;ao da pesquisa no Iugar desde o infcio de 
1982, quando se extingUiu o contrato com o lnstituto 
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de Pesquisa, IRI (International Rice Institute). lsto 
resultou na paralisa~ao dos estudos de novas va
riedades de arroz na Area, deixando a empresa em 
uma posi~ao vulnerAvel, caso apare~am problemas 
biol6gicos, causando redu~oes economicamente 
prejudiciais As colheitas da variedade utilizada em 
1983. Em 1985, a Empresa Brasileira de Pesquisas 
AgropecuArias (EMBRAPA), em convenio com a 
Jari, come~ou algumas pesquisas no local. 

Em 1979 se iniciou a substitui~ao do arroz da 
variedade IR-22 pela J-229, que se completou, mas 
outras mudan~as de variedade que haviam sido 
consideradas anteriormente nao foram implantadas. 
A equipe tecnica de produ~ao de arroz informou que 
a variedade J-229 tinha problemas crescentes de 
doen~as. As duas doen~as principais, helminthos
poriose (mancha marrom nas folhas) causada pelo 
fungo Helminthosporium oryzae e brusone (queima
dura) de arroz causado pelo Piricularia oryzae, 
eram mantidas sob controle com duas pulveri
za~oos de fungicida por safra. Antes de 1982 essas 
doen~as podiam ser controladas adequadamente 
com pulveriza~oos de fungicida cada vez que se 
observava o aumento dos sintomas do fungo. Em 
1982, o aumento do fungo demonstrou que a melhor 
maneira de manter o controle era atraves de urn 
programa mais dispendioso de pulveriza~oes regu
lares, independentemente de sintomas visrveis. A 
equipe calculou que os tratamentos com fungicida 
aumentaram a colheita de arroz em 400 kg/ha/safra. 

Apareceu urn novo problema em 1983 quando 
a popula~ao do caramujo Ampularia limiata, conhe
cida localmente como .. aruA", explodiu. Esse cara
mujo sempre esteve presente em pequena quanti
dade, mas nunca havia se tornado uma praga eco
nomicamente prejudicial. Foram sugeridas varias 
possibilidades para explicar a explosao, inclusive o 

tempo extremamente seco de 1983 e uma mudan~a 
nos metodos de preparo da terra instituida em 1982. 
A prAtica da passagem do rolo-faca nos arrozais foi 
substiturda pela utiliza~ao de tratores com rodas de 
ugaiola". Existem grandes popula~oes de caramujos 
tambem na vArzea, fora da area de produ~ao de ar
roz. 0 efeito dos caramujos pode ser facilmente ob
servado, sendo que eles deixaram trechos abertos, 
sem arroz, nos tabuleiros. Geralmente as aberturas 
sao pequenas, no entanto a equipe observou que 
alguns atingem urn hectare de Area. A equipe decla
rou que nao foi feito urn cAiculo dos prejurzos gerais, 
embora blocos individuais de produ~ao perderam 
ate 5°/o do arroz em pe. Os caramujos se multipli
cam rapidamente e foi estabelecido urn programa de 
monitoramento para detectar focos de caramujos 
pequenos antes que atingissem o maior tamanho (o 
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comprimento da casca adulta e de 6 a 7 em). Ten
tou-se o controle adicionando-se uma solu~ao de 
sulfa to de cobre (CuSO 

4
) diretamente na Agua de ir

riga~ao. 0 sucesso era variado, a potencia da so
lu~ao diferia bastante, dependendo do fornecedor 
comercial. Embora a maioria dos caramujos adultos 
possam ser mortos com o tratamento, nem todos os 
arrozais foram tratados e os caramujos continuaram 
a aumentar, de acordo com relat6rios dos trabalha
dores responsAveis pelos blocos individuais. 

Os principais problemas de insetos de arroz 
em Sao Raimundo eram as brocas Rupella aubinela 
e Diatrea saccarale. Essas estavam sendo contro
ladas com duas aplica~oes por safra de Furadan 
( carbofuran). Esse inseticida sistemico tambem 
controla a lagarta milita.r (Spodoptera frugiperda) eo 
hemrptero (Oebalus poecilus). 0 uso crescente de 
inseticidas e dispendioso mas nao inesperado, do 
mesmo modo que com os fungicidas, foi adotado 
urn programa regular de pulveriza~ao, em substi
tui~ao de aplica~oes na base da necessidade. 

As principais ervas daninhas eram: Thalia ge
niculata (Marentaceae) e Cyperus spp. (Cypera
ceae), ambas presentes desde antes de 1980. 
A Leptochloa (Graminae) chegou nas planta~oos 
mas respondia bern As aplica~oes de herbicida 
Starn (propanin ou propanil). 

0 problema de marrecas (provavelmente as 
marrecas brasileiras Anas spp.), tern aumentado. 
Essas aves prejudicam mais o arroz nas Areas bei
rando a vegeta~ao selvagem da margem dos rios. 
As perdas sao maiores durante a esta~ao da chuva, 
quando nao estA disponrvel a terra seca nas Areas 
adjacentes. Uma medida defensiva tern sido deixar 
alguns campos secos para atrair as aves para Ion
ge das Areas plantadas. Outra medida tern sido em
pregar trabalhadores para dar tiros de espingarda a 
intervalos regulares em urn esfor~o para afugentA-· 
las. 

A Companhia desistiu de seus pianos incipien
tes de plantar como culturas de rota~ao outros culti
vos que nao sejam o arroz. T ambem for am abando
nados os pianos de obter uma colheita das rebro
ta~oes de arroz entre as duas colheitas principais 
pela mudan~a de variedade da cultura principal para 
J-226. No entanto, estavam sendo feitos pianos pa
ra tentar uma variedade de arroz de ciclo curto 
(J-369, com urn ciclo de 85 dias) entre as duas sa
fras principais da variedade comercial atual (J-229 
com urn ciclo de 110 dias). 0 teste foi instalado em 
fins de 1983 em uma Area de 32 ha da planta~ao 
comercial. 
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0 programa de expansao do projeto do arroz 
continuou vagarosamente, com o aumento da Area 
cultivada de 3.062 ha em 1980 para 3.500 ha em 
1983. lsso foi feito atraves da diminuic;ao da pro
duc;ao das partes ainda, nao desenvolvidas do pro
jeto. Cerca de 600 ha remanescentes poderiam ser 
desenvolvidos dessa maneira, aproveitando os ca
nais e diques jA instalados. Uma expansao posterior 
ate o total de 14.165 ha originalmente planejados pa
ra o projeto deveriam requerer a construc;ao de uma 
infraestrutura adicional. 

Os grandes campos de arroz originais (500 m 
de largura) continuaram a ser subdivididos em cam
pos me no res onde o manejo da Agua pode ser feito 
com maior rapidez e facilidade. 0 ritmo foi mais va
garoso do que o planejado originalmente, e a Area 
toda nao foi convertida ate o final de 1983, conforme 
a e~pectativa anterior. Para uso de equipamento, o 
programa de subdivisao de campos concorre com o 
da expansao de Area, embora os canais possam 
ser construfdos em qualquer epoca do ano, enquan
to que as Areas novas s6 poderiam ser preparadas 
na estac;ao seca. 

Em 1982 houve uma mudanc;a na maneira em 
que os problemas eram monitorados no campo. Em 
vez de urn sistema de observac;ao regular pela 
equipe da Companhia para avaliac;ao dos nfveis de 
insetos, doenc;as e outros problemas, foi ministrado 
urn breve curso de treinamento para urn grupo de 
trabalhadores de campo. Gada pessoa responsAvel, 
conhecida como "arrozeiro", recebia a responsabili
dade por urn s6 bloco de arroz e usava urn conhe
cimento prAtico da cultura do arroz para identificar 
problemas e alertar a administrac;ao para as dificul
dades. A administrac;ao ficou satisfeita com os re
sultados, principamente no acompanhamento dos 
problemas com os caramujos e marrecas. 

A produ~ao de arroz para as duas safras no 
ano agricola de 1982/1983 alcanc;aram a media de 
4,75 toneladas/ha/safra, de acordo com a equipe 
tecnica. As produc;oes de 1981 e 1982 nao foram 
reveladas. A produtividade de 1982/1983 foi maior 
do que as qualtro toneladas/ha/safra obtidas em 
1980, urn nfvel de produc;ao que tambem caracteri
lOU a operac;ao antes dos problemas agrfcolas de 
1979, quando as produc;oes cairam para cerca de 
3,5 toneladas/ha/safra (ver Fearnside & Rankin, 
1984). 

As doses de fertilizantes por safra em 1983 se 
estabilizaram a 120 kg/ha N, 40 kg/ha P e 12 kg/ha 
S. Para compara~ao, as doses por safra em 1980 
foram 120 kg/ha N, 26 a 44 kg/ha P, 60 a 66 kg/ha 
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K e 275 kg/haS (suprido como N como sulfato de 
amonia). 

Em resumo, o projeto de arroz enfrentava sem
pre diferentes problemas agrfcolas. 0 uso de insu
mos qufmicos tais como fertilizantes, inseticidas e 
fungicidas aumentou, como previsto (Fearnside & 
Rankin, 1980, 1984). Embora o numero de proble
mas bio16gicos que afetavam o arroz tenha aumen
tado, as despesas com medidas de controle preve
niram perdas importantes. A suspensao da pesqui
sa colocou a sustentabilidade a Iongo prazo de pro
duc;ao do arroz em risco: os ensaios de variedades 
de arroz seriam essenciais para que novas cultiva
res estivessem disponfveis quando mudanc;as pos
teriores nos tipos, numeros e resist{mcia a organis
mos de dd lrl~as e pragas superassem os controles 
qufmicos. 

0 projeto de arroz foi abandonado em 1988 de
vida as contfnuas perdas financeiras, fechou assim 
urn caprtulo importante na hist6ria da · agricultura na 
Amazonia, cujas lic;oes deveriam ser considerado 
por quem fosse planejos futuros iniciatores de agri
cultura tecnificada em grande seda na regiao. Em 
1989, a Area de Sao Raimundo passou para uma 
firme que pretende criar pirarucu (Arapaina gigas) 
nos antigos arrozais. 

CONCLUSOES GERAIS 

As principais ameac;as as operac;oes de silvi
cultura no Jari a curta e media prazo incluem (1) a 
disseminac;ao do fungo Certocystis flmbriata na Ar
vore comercialmente mais valiosa para a empresa, 
Gmelina arborea, (2) a competic;ao economica de 
outras partes do Brasil pelo mercado de celulose de 
Eucalyptus, e (3) o risco rapidamente crescente de 
fogo nas atividades agrfcolas dos posseiros adja
centes as plantac;oes de silviculturas. Os problemas 
previsfveis a Iongo prazo incluem degradac;ao do 
solo pela erosao e compactac;ao e o declfnio dos 
estoques de nutrientes relativos as Areas recente
mente desmatadas. Os crescentes custos que 
acompanham o futuro esgotamento da floresta nati
va tambem s6 serao sentidos a Iongo prazo. A re
duc;ao drAstica dos esforc;os de pesquisa e monito
ramento na propriedade colocavam a operac;ao em 
perigo por estarem incapazes de se adaptar aos fu
turos problemas biol6gicos que requerem diferentes 
especies ou tecnicas de manejo. 

Do lado positivio, a propriedade diversificou 
significativamente suas plantac;oes em relac;ao ao 
seu passado hist6rico. Embora fosse sensato con
tinuar a aumentar o numero de diferentes especies 
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plantadas comercialmente. VArias mudan9as na 
administra9ao, por exemplo, nos procedimentos de 
colheita, sao menos prejudiciais do que as prAticas 
anteriores. 

A opera9ao separada de irriga9ao do arroz 
apresentou urn conjunto de problemas semelhantes, 
incluindo aumento dos ataques de doen9as e pra
gas, aumento de insumos qurmicos e a suspensao 
das atividades de pesquisa. 0 t~rmino do projeto de 
arroz encerrou esta tentativa de agricultura mecani
zada. Este, assim como o projeto de silvicultura, 
oferece urn dos unicos exemplos reais de ope
ra90es de plantio em escala industrial na regiao. Os 
problemas e as respostas a estes, sao sempre dife
rentes nesta escala do que em parcelas experimen
tais, e muitas li90es importantes sao podem ser 
aprendidas a partir destas iniciativas. 

ABSTRACT 

Recent changes in both the problems confron
ting Jari and management actions taken there will af
fect the long-term sustainability of the estate's silvi
cultural, agricultural, and other activities. They also 
have implications for similar projects elsewhere in 
the Amazon. Changes that are reactions to deterio
rating production prospects caused principally by 
the spread of the Ceratocystis fimbriata fungus at
tack in Gmelina arborea plantations include accele
rating the harvest cycle and mechanized conversion 
of land where Gmelina has been harvested to other 
trees, including Eucalyptus species and Pinus cari
baea, as well as genetically improved (but not di
sease resistant) lines of Gmelina arborea. Repla
cement of Gmelina by less-valuable species, such 
as Eucalyptus deglupta, represents a substantial in
direct cost of the disease losses in Gmelina. 

Although introduced as a part of the short-term 
package of measures needed to forestall shortfalls 
in pulpwood supply for the estate's mill, fertilizaton of 
sivicultural plantations represents a fundamental 
change. The presence of more species in commer
cial plantings is a worthy change which the com
pany would be wise to continue. Drastic reduction in 
the research and monitoring programs at Jari leaves 
the enterprise vulnerable to biological and other pro
blems in the future, thus threatening the long-term 
sustainability of the operation. 
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_,__ ____ ATUALIDADES--------

CIENTISTAS DE TODO 0 MUNDO 
DISCUTEM EM SAO PAULO AS MUDAN<;AS 

CLIMATICAS DO PLANETA 

Cientistas de todo o mundo reunem-se em Sao 
Paulo, de 09 a 11 de janeiro para discutir as mudan
c;as climAticas que estao ocorrendo em todo o Pla
neta. 0 encontro que acontece no audit6rio da 
Reitoria da Universidade de Sao Paulo (USP) visa 
diagnosticar as alterac;oos climAticas e seus efeitos 
sobre as florestas e faz parte de urn workshop no 
Ambito do Painel lntergovernamental de mudanc;as 
climAticas (IPCC). 

0 relat6rio desse workshop focaliza as ques
toes relativas As emissoes de gases de efeito-es
tufa provenientes das florestas tropicais e das prA
ticas de uso de solo. 0 objetivo ~ avaliar o poten
cial tecnol6gico e cientffico existente nas Areas 
de florestas tropicais, para que sejam ali estabeleci
das polfticas dirigidas A atenuar e reduzir as 
emissoos de gases. 

Esse workshop esta sendo patrocinado conjun
tamente pelos Governos brasileiro e norte america
no, jA que o IPCC integra o Programa Mundial do 
Meio Ambiente (PNUMA) das Nac;oes Unidas e a 
Organizac;ao Meteorol6gica Mundial. Do lado brasi
leiro, o encontro estA sendo organizado pelo lnstitu
to Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Na
turais RenovAveis (IBAMA) e Universidade de Sao 
Paulo (USP), enquanto ao lado norte-americano 
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estao a Agencia de Protec;ao Ambiental daquele 
Pars (EPA) e o Servic;o de Florestas do Departa
mento de Agricultura. 

0 workshop 6 fechado com acesso restrito aos 
representantes das agencias nacionais e interna
cionais especializadas, bern como experts em flo
restas tropicais e clima e membros de organizac;oes 
nao-governamentais do Brasil e do exterior. 0 en
contra serA aberto pelo Reitor da USP, Jos6 Gol
demberg e pelo presidente do IBAMA, Fernando 
Cesar Mesquita. 

FLORESTAS 

As florestas tern o papel de atenuar as extre
mas diferenc;as de temperaturas e de garantir a dis
ponibilidade de Agua. A func;ao protetora das flores
tas pode mesmo ter uma importAncia local crescen
te em face de futuras mudanc;as climAticas. 

Embora o problema das queimadas na AmazO
nia venha merecendo a preocupac;ao de ambienta
listas de todo o mundo, as principais fontes poluido
ras da atmosfera sao o uso de combustrveis f6sseis 
e a produc;ao industrial dos parses do primeiro mun
do, que vern provocando o efeito-estufa e as chu
vas Acidas. De acordo com t6cnicos do IBAMA, a 
devastac;ao da floresta amazonica 6 responsAvel 
pelo equivalente a 7°/o das emissOes totais de C02 
provocadas pelos parses industrializados. 
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