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AGRICUL TURA NA AMAZONIA 

TIPOS DE AGRICUL TURA: PADRAO E TENDENCIAS 

• 
Philip M. Fearnside 

Terra Firme 

- Agricultura Migrat6ria 

Agricultura migrat6ria ou itinerante e o metodo tradicional 
de cultivo na terra firme na Amazonia. As populac;:oes ind (genas 
tem usado essa agricultura de "corte e queima" por muitos secu
los como um meio de obtenc;:§o dos vlveres baseados em plantas 
dos solos inferteis, com um gasto m(nimo de esforc;:o humano para 
se defender da competic;:io implacavel do mato e das pragas (Car
neiro, 1960; Gross et al., 1979; Harris, 1971 ). As grandes areas de 
terra em relac;cio a populac;:io humana permitiram 0 emprego de 
longos per(odos de pousio, normalmente varias deeadas, entre bre
ves per(odos de cultivo de um a dois anos. Durante o per(odo de 
pousio, vegetac;:io secundaria lenhosa (capoeira, juquira ou quisa
sa) se apodera das roc;:as "abandonadas" temporariamente, acumu
lando nutrientes na biomassa das arvores, restituindo ao solo a po
rosidade e as outras caracterlsticas da estrutura f(sica degradadas 
pelo cultivo e aumentando o conteudo de materia organica do so
lo pois a reduc;:io da temperatura no solo altera o equiHbrio entre 
o acumulo e a decomposic;:io do humus do solo. A fauna do solo, 
diminu(da durante o perlodo do cultivo, retorna, levando a uma 
retomada do ciclo de nutrientes e outros papeis do ecossistema da 
floresta. 

Os caboclos, ou habitantes pobres do interior da Amazonia 
que falam portugues ou lingua geral, tambem empregam um siste-• 

• Pesquisador do Departamento de Ecologia do Institute Nacional de Pes-
quisas da Amazonia - INPA. 
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rna semelhante (Moran, 1974; Wagley, 1976). Os caboclos geral
mente nao mudam a casa junto com a mudanca de suas rocas, co
mo os grupos indfgenas frequentemente fazem, mas sao capazes 
ainda assim de mudar suas plantacoes dentro de areas suficiente
mente grandes para terem longos per(odos de pousio. A maioria 
das beiras dos rios e igarapes da regiao hoje ocupadas por popula
coes de caboclos, foram cultivadas por esses rt:sidentes durante a
penas urn seculo aproximadamente, em contraste com a hist6ria 
muito mais longa da ocupacfo por grupos indlgenas, que frequen
temente escolhiam os mesmos lugares a beira dos rios. Falta ao ca
boclo o complexo mecanisme cultural que, em muitos lugares do 
mundo, resulta em longos pousios entre os praticantes tradicionais 
da agricultura migrat6ria. 

Quando a floresta primaria ou a vegeta~o secundaria slo 
cortadas para cultivo na AmazQnia, e essencial a queima da vegeta-
98o ca fda. A queimada remove a obstru~o ffsica da vegetacfo 
morta, Iibera os nutrientes da planta, tao necessaries no solo (espe
cialmente f6sforo e cations tais como calcio magnesia e potassic) 
e, particularmente importante, eleva o pH do solo. Os solos extre
mamente acidos da regiao produzem somente cereais mirrados 
quando a queimada e pobre. 0 pH baixo do solo tern urn efeito si
nerg lstico sobre os n lveis baixos de f6sforo, pois a disponibilidade 
do pouco f6sforo que existe para as plantas fica reduzida. 

Durante o perlodo de cultivo, as colheitas normal mente de
clinam como o resultado de uma combinacao de exaustao da ferti
lidade do solo eo aumento de invasio por mato e pragas. A impor
tancia relativa dos diferentes fatores depende da fertilidade inicial 
do solo (Sanchez, 1976). Onde o solo e extremamente infertil, co
mo nas areas de areia branca, no alto rio Negro, o fim do supri
mento de nutrientes, especial mente de materia organica da decom
posicao do espesso tapete de ra (zes da floresta, acredita-se que seja 
cdtico (Herrera et al., 1978). Nos ricos solos vulcanicos da Ameri
ca Central, acredita-se que a invasio de mato tenha pelo menos urn 
impacto igual na diminuicao das producoes (Popenoe, 1960). A 
questao do que leva os agricultores migrat6rios a "abandonar"I.I'TB 
dada roca pode se tornar facilmente urn debate academico esteril, 
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pois os pr6prios agricultores nao estao preocupados com os n lveis 
de f6sforo, materia organica ou qualquer outro nutriente de solo, 
mas antes com os resultados I lqui.dos em termos da col he ita obtida 
pelo seu trabalho. A necessidade de mais mao-de-obra por causa do 
mato, combinado com o decl lnio da produc;:Bo por area, torna a 
mudan(:a para outra localidade mais e mais atraente com o correr -
do tempo de cultivo. 0 decllnio da produ(:§o por area e 0 resulta
do combinado dos varies revezes agrlcolas individuais, sendo que 
um kilograma perdido para as pragas e tao inacesslvel para alimen
tar o agricultor quanto um kilograma perdido para o crescimento 
mirrado das culturas. 

As colheitas e seus dec I lnios sao muito erraticos, dependem 
da chuva, problemas biol6gicos e muitos outros fatores. Algumas 
vezes a colheita sera melhor no segundo ano do que no primeiro e 
vice-versa., sendo necessaria uma grande amostragem para se tirar 
conclusoes validas. A produ(:Bo de algumas culturas, tal como mi
lho, pode aumentar no segundo ano de cultivo em compara(:§o 
com o primeiro (Jessup, 1981 ), embora a evidencia seja conflitan
te. Outros relatam a visao mais tradicional de decl lnio constante a 
partir do primeiro ano (Cowgill, 1962; Na(:oes Unidas, UNESCO, 
1978: 472-473; Penteado, 1967: 101, 106; Sanchez, 1976: 375; 
Waters, 1971 ). Um fator contribuinte para uma safra maior nose
gundo ano seria o desaparecimento, com a continuidade do culti
vo, da vegetacio morta calda que ocupa uma parte da area deter
ra~ 0 pr6prio solo podera explicar parte do fenomeno, sea libera
(:Bo de quI micas alelopaticos no solo pelas arvores originarias da 
floresta tiver algum papel inibidor no crescimento das culturas no 
primeiro a no depois da derrubada. As informa(:oes sobre esses pos
s(veis efeitos sao raras e conflitantes. 

E importante notar que se acredita que muitos grupos ind 1-
genas mudam suas residencias, com o consequente "abandono" de 
ro(:Bs de cultura migrat6ria, como uma adapta(:§o a explora(:Bo da 
ca(:B e da pesca por um amplo trecho de territ6rio (e.g. Gross, 
1975; Roosevelt, 1980). Para muitos grupos ind lgenas a distin(:io 
entre uma horta ativamente cultivada e uma ro(:B "abandonada" 
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ou em pousio, frequentemente se dilue, pois as arvores plantadas 
na roca (ou que foram deixadas sem cortar) poderao ser colhidas 
por muitos anos depois que o cultivo ativo ja tiver cessado. 

A agricultura migrat6ria e condenada por muitos agronomos 
pela sua inabilidade em fornecer excedentes suficientes para permi
tir aos que a praticam a entrada na economia mercantil (e.g. Alvim, 
1978) I bem como por levar ao desmatamento e a erosao ( Naci5es 
Unidas, FAO, 1957; Watters, 1966, 1971). Asvantagensdessesis
tema incluem seu hist6rico bem sucedido em suportar populacoes 
humanas durante milenios (com a condicao de que as densidades 
populacionais permanecam baixas), bem como sua auto-suficien
cia e alta produtividade por unidade de mao-de-obra humana 
(Leach, 1959; Nye e Greenland, 1960; sanchez, 1973, 1976; Na
coes Unidas, UNESCO, 1978: 467-476). 1: bom chamar a atenc;io 
para o fato de que a maior parte do desmatamento hoje na Amazo
nia e resultado de pecuaria bovina em alta escala mais do que pela 
agricultura migrat6ria, embora a derrubada por ambos, grandes e 
pequenos perlodos de cultivo regeneram muito mais depressa do 
que grandes pastagens ( Uhl, 1982; Uhl et. al., 1982a), mas a verda
deira agricultura migrat6ria, com derrubadas pequenas e isoladas e 
longos per lodos de pousio, esta se tornando uma raridade na regi
ao. Com o atual desaparecimento rapido de grupos ind (genas ( Da
vis, 1977; Goodland e Irwin, 1975; Hanbury-Tenison, 1973; Oli
veira et al., 1979) pode-se esperar pelo desaparecimento da agri
cultura migrat6ria. A agricultura pioneira feita por pequenos agri
cultores, tanto pelos posseiros como por colonos assentados pelo 
governo, lembra superficial mente a agricultura migrat6ria, mas tem 
profundas diferencas que a tornam insustentavel. 

- Culturas Anuais de Pequenos Agricultores Pioneiros 

Os milhares de agricultores pioneiros que chegaram na Ama
zonia vindos de outras regioes empregam a agricultura com muitas 
diferencas essenciais do tradicional cultivo em rotacao de Iongo ci
clo, usa do pel as populacoes ind lgenas e caboclas. Os novas migran
tes vem de areas ta is como o Nordeste castigado pel a seca e das an
ti gas terras de cafe e culturas de alimentos do Parana e de outros 
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estados brasileiros do Sui onde o cultivo mecanizado da soja e do 
trigo, juntamente com vastas planta~oes de cana de a~ucar para a 
produ~aO de alcool, estao expulsando OS meieiros e pequenos pro
prietaries. No caso da migra~o para as partes da Amazonia na Bo-
1 (via, Peru, Equador, Colombia e Venezuela, OS recem-chegados 
vern das af'93S Andinas. 0 fluxo de migrantes engrossou em results
do de uma combinac;:io de piora das condic;:CSes nas areas fonte e a 
oportunidade de obter terra na Amazonia, tirando vantagem das 
muitas rodovias construfdas na regiao. Os pioneiros sao acomoda
dos em areas de coloniza~o patrocinadas pelo governo e tambem 
entram por sua pr6pria iniciativa, como posseiros, em terras publi
cas e particulares. Os recem-chegados derrubam e queimam a flo
resta como e feito pelos agricultores itinerantes como primeiro 
passo de um ciclo de agricultura migrat6ria, mas da f para a frente 
as diferen~s entre as duas classes de sistemas se tornam mais apa
rentes. Alguns dos pioneiros vern de uma tradic;:io cabocla de ou
tras partes da Amazonia; eles selecionam cuidadosamente a terra 
a ser desmatada, baseados nas arvores presentes como indicador, e 
plantam um arranjo diversificado de culturas (Moran, 1979a). Eles 
tambem sao mais habeis em calcular o tempo certo para as opera
c;Oes de derrubada e de queima para obter as melhores queimadas, 
bern como em fazer as muitas decisoes agrfcolas, desde a decislo 
sabre quanta plantar de culturas como o arroz (Oryza sativa) que 
requer perfodos intensives de mao-de-obra sazonal em compara
~o com produtos basicos tradicionais como a mandioca (Ms
nihot esculenta) a qual requer uma melhor distribuic;io da mio-de
obra ao Iongo do a no ( Fearnside, 1978, 1986a). 

A maioria dos recem-chegados de outras regioes ecol6gicas 
encontram dificuldades de adaptac;io ao novo ambiente. Muitas 
das respostas os levam, gradualmente, a adotar algumas das solu
~es praticadas ha Iongo tempo pelos residentes da area (Moran, 
1981 ). A velocidade eo rumo que toma o processo de adaptacfo 
varia muito, dependendo em grande parte dos antecedentes do co
lona antes de sua chegada ( Fearnside, 1982a; Moran, 1979b, 
1981 ). 

Os agricultores pioneiros nao plantam a ampla variedade de 
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. culturas usada pelos agricultores migrat6rios tradicionais (Smith, 
1978, 1981a, b). As rocas plantadas, que sao maiores e mais homo
geneas, sao tanto mais suscept(veis as pragas e problemas de doen
cas quanto representam urn maier impacto quando surgem os pro
blemas. Os agricultores da rodovia Transamazonica, por exemplo, 
sofreram urn severo prejulzo quando virtualmente toda a safra 
de arroz falhou em 1973, como resultado da distribuic;:§o, por 
6rgaos do governo, de uma variedade nao testada de arroz. Os agri
cultores das areas patrocinadas pelo governo, como a rodovia Tran
samazonica, expandem suas plantacoes muito ah~m das capacida
des de trabalho da famIlia atraves de contratacao de mao-de-obra 
para a derrubada e a colheita, paga pelos financiamentos bancarios. 
Os atrasos burocraticos e outros problemas institucionais associa
dos ao financiamento podem frequentemente acarretar no fracasso 
dos esforcos agrlcolas e economicos do colono (Bunker, 1980; 
Fearnside, 1982a, 1986a; Moran,.1981; Wood & Schmink, 1979). 
As qualidades boas de queimadas (que sao previslveis baseando-se 
em dados meteorol6gicos e nas datas de derrubada e queimada) 
sio crlticas para a obtenc;:§o de uma boa colheita ( Fearnside, 
1984a, 1986a); o atraso na derrubada, por razoes burocraticas ou 
por ignorancia dos riscos associados, podem frequentemente resul
tar em queimadas pobres e colheitas fracas. 

A diferenca que mais impressiona entre a agricultura pionei
ra e a agricultura migrat6ria tradicional e a falta da tradic;:§o cultu
ral que leva agricultores migrat6rios a deixar suas rocas de vegeta
~o secundaria durante longos perlodos antes de retornar para uma 
safra subsequente. Os pioneiros cortam com frequencia a vegeta
cao secundaria nova de somente urn OS dois anos de idade, pratica 
essa que nao se pode esperar que continue por muito tempo. Os 
colones nao tern a intencao de usar urn ciclo sustentavel de agricul
tura migrat6ria como a base de sua explorac;§o do lote. Em vez dis
so, as culturas anuais plantadas nos primeiros anos de ocupacao 
sio vistas como uma soluc;:§o temporaria para as suas necessidades 
imediatas de dinheiro, enquanto o colono espera por uma mudan
ca para outras fontes de renda tal como pastagens, culturas pere
nes ou a venda da terra a urn born preco para algum outre que de-
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senvolvercj urn desses usos a Iongo prazo. A maior parte, de Ionge, 
da cjrea de terra, tanto em areas de pequenos agricultores quanto 
em grandes propriedades, esta sendo rapidamente convertida pa
ra pastagens. 

As pastagens sao o uso mais comum a terra, em termos de 
superf(cie, mesmo dentro das cjreas de coloniza(f§o que tern sido 
o alvo da promoc§o mais intensa de culturas perenes. No projeto 
de colonizac§o Ouro Preto, em Rondonia, 105 lotes levantados 
em 1980 por F urley & Leite ( 1985) ti nha pasta gens em 39" da 
terra desmatada enquanto que 100 lotes levantados no mesmo 
a no por L~na ( 1981) tinham pastagens em 95" da cjrea desmata-. 
da. Muito da terra recentemente derrubada tende, com o correr 
do tempo, a ser plantada em pastagem ap6s urn perlodo inicial 
sob outros usos ( Fearnside, 1983). Nas areas muito maiores da 
regiao amazonica onde predominam as grandes fazendas de pe
cucjria sobre os pequenos agricultores a frac§o de terra desmata
da que ~ transformada em pastagem aproxima-se de 1 00". 

A cultura anual dos pequenos agricultores nao pode con
tinuar indefinidamente em seu padrao atual, dadas as caracte
rlsticas insustentaveis do sistema. A qualidade de solo pobre 
em areas recebendo migrantes agrava esse problema ( Fearnst
de, 1987a). A agricultura migrat6ria tradiciona1 com longos pe
rlodos de pousio tambem se torna imposslvel quando a densida
de da populac§o aumenta, como estcj acontecendo depressa na 
Amazonia. 

- Pecuaria Bovina 

A pecuaria de gado, atividade agricola mais importante na 
floresta umida da Amazonia, com o crescimento na atual taxa, 
podera vir a dominar a paisagem amazonica em todas as partes 
da regiao ( Fearnside, 1982b, 1983, 1984b). A pecucjria esta es
palhada tanto sobre os 15 milhoes de hectares de pastos "natu
rais" de terra firme como nas areas em rapida expanslo de pas
tes plantados. A produc§o de carne bovina e baixa mas, muito 
mais importante, sua sustentabilidade nos pastos plantados e in-
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viavel ( Fearnside, 1979a). 0 peso seco de capim produzido nos
pastos por hectare por ano e pequeno, devido principalmente ao 
solo pobre, sendo que foi descoberto que o f6sforo disponlvel 
limita a produ(:io de capim em muitos locais com Oxisols e Ul
tisols t(picos (Koster et. al., 1977; Serrao et al., 1971, 1979). 
Os pastos sao rapidamente invadidos por mato incomestlvel, 
mais adaptado ao solo pobre do que o capim, alem de ser pou·
pado do pastoreio pelo gado (Serrao et al., 1971: 19! Simao Ne
to et al., 1973; Fearnside, 1979a). Dos 2,5 milhoes de hectares 
de pastagem plantados na Amazonia brasileira ate 1978, 20" 
foram considerados "degradados" ou invadidos pela ·vegetac;§o 
secundaria (Serrio et al., 1979: 202). 

A questio de como o solo muda sob pastagem amazoni
ca e uma questio de importancia mais do que academica no 
Brasil. Os programas macicos do governo, de subvencfo para 
pastagens na regiio, receberam lmpeto· por causa da afirma(:B'o 
que o pasto melhora o solo e, por imolicacfo, e sustentavel por 
prazo indefinido. Em 1974 o diretor do principal institute de 
pesquisa agricola do governo na Amazonia brasileira anunciou 
que as comparacoes dos solos sob floresta virgem com solos 
sob pastagens de varias idades tanto na rodovia Belem-Brasllia 
em Paragominas quanto nas areas do norte do Mato Grosso de
monstraram que: 

"Logo ap6s a queimada (da floresta) a acidez e neutralizada, 
com uma mudanca de pH de 4 para acima de 6 eo alumlnio 
desaparecendo, persistindo esta situacfo nas diversas idades 
dos pastos, tendo a pastagem mais velha a idade de 15 anos, 
localizada em Paragominas. Os .elementos tais como calcio, 
magnesia e potassio elevam-se na composicio quI mica do 
solo e permanecem estaveis no decorrer dos a nos. 0 nitroge
nio baixa logo ap6s a queimada mas, no entanto, em poucos 
anos volta a apresentar urn teor semelhante ao existente na 
mata primitiva (Falesi, 1974: 2.14)." 

-As mudancas do solo levam a seguinte conclusao: 
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II A formacao de pastagens em latossolos e podz61icos de 
baixa fertilidade e uma maneira racional e economica de 
ocupar e valorizar essas extensas areas" ( Falesi, 1974: 2.15). 

Os dados sobre os quais essas conclusoes se basearam ( Fale
si, 1976), quando examinados mais de perto, revelam que o solo 
nao melhora do ponto de vista de crescimento de pasto. 0 f6sforo 
disponlvel, fator que limita o crescimento do pasto nessas areas, 
diminue durante o per(odo (Fearnside, 1980a). Um estudo mais 
detalhado da mudanca do solo na area de pecuaria de Paragominas 
tambem confirma que o solo se degrada ao inves de melhorar, do 
ponto de vista do crescimento da pastagem (Hecdt, 1981, 1984). 
Orgios do governo, em 1977, concluiram que a melhoria do solo 
que havia sido notada nao era suficiente para manter a produtivida· 
de do solo sem o adicionamento de fertilizantes fosfaticas, mas 
que o insumo de 50 kg/ha de PiJ 5 (aproximadamente 300 kg/ha 
de superfosfato) resolveria o problema da limitacao do crescimen
to (Serrao et al., 1979; Serrao e Falesi, 1977; Toledo & Serrao, 
1982). 

Adicionar f6sforo, por si s6, nao e suficiente para tornar o 
pasto sustentavel, pois outras caracterlsticas do solo continuam a 
degradar-se ate limitar a produc§o. A compactacao do solo e um 
problema importante. A exposic§o do solo ao sol e o pisotear do 
gado nas pastagens torna, como rapida consequencia, o solo duro 
e denso, com reducao no volume de poros e na capacidade de ab
sorcao de agua (Dantas, 1979; Schubart, 1977; Schubart et al., 
1976). Freqiientemente o sucesso nao tern sido grande nos pastos 
adubados em outras areas tropicais. No Peru, os pesquisadores des
cobriram que "com o tempo, esses pastos mistos perdem a produ
tividade por causa da compactac§o do solo pelas patas dos anima is, 
doencas nas leguminosas e provavelmente deficiencia de nutrientes 
nao fornecidos pelo superfosfato simples. 0 manejo alternative 
proposto considera a reversao de volta para culturas, adubacao pe
sada e o in (cio do ciclo todo nova mente" (sanchez, 1977 citando 
os resultados do Peru, IVITA, 1976). 0 crescimento do pasto e 
reduzido a medida em que o solo compactado restringe as ra lzes 
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das plantas e a erosao do solo aumenta com o escoamento da agua 
em vez de sua penetracao no solo. sao vitais para o programa de 
fertiliza(:§o por f6sforo os pesados subsldios de seu custo pelo go
verna, atraves de emprestimos atraentes com longos perlodos de 
carencia e taxas de j uros negatives em termos rea is. 

As recomendacoes do governo brasileiro a respeito de pecua
ria bovina mudaram varias vezes a medida em que se conhecem 
problemas adicionais. Depois que a teoria de 1974 de pastagens au
to-melhoradas mudou para uma teoria de pastos sustentaveis com 
insumos limitados de f6sforo, tornou-se evidente a diminuicfo de 
produtividade do capim Coloniao (Panicum maximum), a especie 
recomendada que ocupava 85% da area de pastos na Amazonia Le
gal ate 1977 (Serrao & Falesi, 1977). 0 desempenho decepcionante 
desse capim nos solos rna is pobres, a inabilidade de se auto-repro
duzir sob muitas condicoes eo crescimento em tufos que facilita a 
invasao pela vegeta(:§o secundaric{ (bern como a erosio) levou a 
mudanca oficial de promover o capim "quicuio da Amazonia" 
(Brachiaria humidicola) em cerca de 1979. Brachiaris humidicols 
tern a vantagem de formar uma cobertura baixa e densa, mas tern 
baixa produc§o e nao e, como se acreditava a princfpio, imune aos 
ataques do inseto homoptera conhecido como cigarrinha (Deois 
incompleta, Cercopidae) que destruiu muitos pastos plantados 
com uma especie cogenerica o capim "brachiaria" (Brachisris de
cumbens) ao Iongo da rodovia Belem-Brasllia, no comeco de 1970 
(Brito Silva & Magalhaes, 1980; Hecht, 1984). 

A fertilizac;:§o com fosfato, como e recomendada pelo gover
no brasileiro (Serrao & Falesi, 1977), tornaria a pecuaria de gado 
urn empreendimento sustentavel na terra firme amazonica. A 
questao e vital dada a corrida cont fnua para converter floresta em 
pastagem. Se o pasto e insustentavel ou se e sustentavel somente 
com os subsldios atuais do governo para compra e aplicac;io de 
fertilizantes, entao a possibilidade da fertilizac;lo pode se revelar 
nao rna is do que uma ilusao. Os planejadores podem ser levados a 
defender a continuacio da corrida para a pastagem na pressuposi
(:§o que as areas sempre poderao ser tornadas produtivas rreis urde. 
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Aplica(:oes de fosfato produzem melhorias dramaticas e imediatas 
no pasto degradado mas e born lembrar que o numero e a magnitu
de das deficiencias de nutrientes a serem supridas, bern como o 
custo dos passes necessaries para center a deterioraQi> da estrutura 
f(sica do solo, vao aumentar a medida que 0 uso do pasto e prolon
gado. Afinal, o custo e a disponibilidade dos insumos necessaries 
para manter uma parte significativa da Amazonia com pasto ferti
lizado pode limitar o uso de fertilizantes. Mesmo com os generosos 
subsidies dispon lveis para a fertilizac;io dos pastes, a maioria dos 
pecuaristas atualmente preferem concentrar seus recursos em der
rubar areas maiores do que em melhorar seus pastes. Urn levanta
mento feito em 1977 em 92 fazendas no nordeste do Para, encon
trou so mente uma ( 1 ,08!¥ das amostradas) usando qualquer tipo 
de fertilizante em pastes (Homma et al., 1978: 18). 

A pastagem e. atraente para OS proprietaries de terras por va
rias razoes sociais e institucionais, sendo a producfo de carne uma 
consideracao menor. Urn fator importante e a capacidade do pasto 
de ocupar rapidamente uma area com urn m(nimo de gasto de tra
balho e de capital. 0 sistema de posse da terra na Amazonia e ba
seado quase que inteiramente na posse flsica da terra. A documen
tac;io formal de tltulos de terra normalmente ocorre depois que o 
"dono", ou seus representantes, ocuparam a area reivindicada. A 
violencia e a fraude sao somuns na eliminac;io de competidores 
mais fracos pela posse, especialmente pequenos agricultores e In
dios (Davis, 1977; Martins, 1980; Mueller, 1980, 1982; e muitos 
outros). 

Desmatar a terra e considerado uma "benfeitoria" e a pas
tagem e a maneira mais facil de evitar a reversio para vegetacfo 
secundaria, uma vez que a terra seja desmatada. A terra tern urn 
tremendo valor como especula(:ao, o que traz lucros tanto para 
os grandes proprietaries de terra atra ldos para a regiao pelos ga
nhos potenciais de capital quanto para os pequenos agricultores 
que vern com a inten(:io de ganhar a vida com a produ~o agrfco: 
Ia. Os pre(:os de terras de pastagem no norte do Mato Grosso au
mentaram a uma taxa de 38!¥ anualmente durante o perlodo de 



. 208 

1970-1975, depois de descontar a inflac;io (Mahar, 1979: 124). 
Nenhum sistema de produc;io agr(cola pode rivalizar essas taxas de 
retorno. Mesmo pequenos agricultores que nao se veem como espe
culadores_ sao tentados a vender suas propriedades para receber a 
recompensa financeira por ter ocupado o Iugar, recompensa essa 
que ' normal mente muito mais do que eles ganharam com seus es
forcos agr(colas. A atrac;io do lucre especulativo atrasa o desenvol
vimento agr(cola elevando os pre~os da terra a urn ponte em que 
OS pequenos agricultores, que sao mais produtiVOS do que OS gran
des, sio excluldos e canalizando as decisBes de uso da terra para 
pastagens improdutivas em vez de urn manejo intensive de areas 
menores. lronicamente, e o pre~o inicial mais baixo da terra (em 
relaQio a outros insumos) que leva a padr6es de uso extensive e 
pouco interesse pela sustentabilidade. Os pre~os da terra sobem 
ate n(veis muito mais altos do que seria justificavel pelo valor da 
terra como urn insumo para a produc;io (ver Found, 1971 ). Os pre
~s astronomicos· sio devidos parcialmente a funcfo da terra como 
uma reserva de valor, fornecendo uma protecfo contra a inflac;io 
brasileira. A expectativa de futures aumentos de pre~o e uma mo
tivaQio imediata para muitas compras. Subjacentes a essas esperan
cas slo a antecipac;io da expansao ininterrupta e melhoria das es
tradas de acesso, e a continua(:io do fluxo de populac;io para a re
giio ( Fearnside, 1986b). No caso da pasta gem desenvolvida com 
os incentives do governo, o papel da terra como urn meio de aces
so a essa riqueza de isencfo de impostos e concessio de financia
mentos acrescenta muito ao seu valor. 

Os incentives para os projetos de pastagem aprovados pela 
Superintendencia do Desenvolvimento da Amazonia (Sudam) sao 
urn fator importante que contribui para o desmatamento para pe
cuaria (Fearnside, 1979a; Mahar, 1979). Projetos aprovados permi-
·tem a seus proprietarios investir ate 50" do imposto sobre a renda 
que esses indiv(duos ou firmas, de outra forma, teriam que pagar 
ao governo. A decisio de investir e 16gica s6 por razoes de impos
to para qualquer urn com uma renda significativa de outras fontes 
na regiio desenvolvida do sui do Pa (s, mesmo que os projetos se
jam fracassos economicos quando vistos separadamente. Alem dis-
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so, um projeto aprovado permite o emprestimo do Banco da Ama
zonia S/A (Basa), suportado pelo govermo, sem juros, embora o 
prinCipal seja ajustado anualmente para compensar a inflac§o 
(mensalmente por uma porcentagem abaixo da inflacio real). Nio 
e preciso fazer nenhum pagamento durante um per(odo de carAn
cia de cinco anos; anteriormente o perlodo de carencia se estendia 
por sete anos. Alem disso, a inspecao de projetos remotos de pe
cudria e indulgente, permitindo 0 investimento de partes do finan
ciamento subsidiado em empreendimentos mais lucrativos em ou
tros lugares. 

Os termos generosos das disposh;:aes dos incentives nfo so
mente oferecem uma for~ para atrair os investidores para a Ama
zonia como tambem slo, eles mesmos, uma contribuicao para a in
fla(:io que empurra os investidores a buscar abrigo em proprieda
des. Os incentives agr(colas no Brasil sao vistos pelos economistas 
como um dos fatores principais da not6ria inflacfo no pa(s, de a
cordo com o ex-ministro da fazenda, O.G. de Bulhoes (Gall, 1~). 
A infla(:fo acontece a qualquer tempo quando grandes quantias de 
dinheiro sio gastas em esfon;:os improdutivos, colocando dessa ma
neira dinheiro no bolso dos consumidores sem a contribui(:io de 
um fluxo correspondente de produtos para a economia para satis
fazer a demanda resultante. 

Unia mudan~ na pol (tica em 1979 restringiu novos proje
tos de pecudria incentivados para partes da Amazonia Legal fora 
da area definida como "floresta alta". Ao contrario da crenc;:a po
pular, a mudan4;:a na polftica da Sudam nao deteve a expanslo 
subsidiada de pecuaria. As centenas de projetos da Sudam ja apro
vados para a area de "floresta alta" continuam a receber os incen
tives na (ntegra, e a maioria deles mal oomec;xx.a a derrubar sua area 
de floresta. Ao mesmo tempo, novos projetos sao aprovados para 
a grande area classificada como "floresta de transi4;:io" ao Iongo 
do limite sui da Amazonia, que ja eo foco de atividade mais inten
sa de pecuaria. 

Muitas forc;:as, que dirigem a rapida disseminac§o da pecua- .. 
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ria, sugerem que esse uso da terra, de sustentabilidade duvidosa, 
vai continuar a predominar na expansio das derrubadas na Amazo
nia. 

- Culturas Perenes 

Culturas perenes, tais como cacau (Theobroma cacao), cafe 
(Coffea arabica), seringa (Hevea brasiliensis) e pimenta-do-reino 
(Piper nigrum), sao vistas por muitos planejadores. como tendo 
grande promessa para produf;ao sustentavel na Amazonia (e.g. Al
vim, 1978, 1981 ). Outras culturas perenes em fase mais novas de 
expansao como planta~o comercial incluem o dende (Eiaeis gui
neensis), varias arvores frut(feras introduzidas e nativas e guarana 
(Paullinia cupana), a trepadeira lenhosa da fam(lia Sapindaceae 
usada em urn refrigerante brasileiro e como estimulante sexual. A 
cana de af;ucar (Saccharum spp) tambem e oficialmente classifica
da como cultura perene devido a sua capacidade de brotar nova
mente para cultivo subsequente ·a colheita, embora sua natureza 
herbacea e a necessidade de ser replantada depois de cada 2-3 cor
tes a fim de manter sua plena produtividade, fazem com que ela se
ja mais como uma cultura anual em termos ecol6gicos, enquanto 
que a mao-de-obra altamente peri6dica que requer faf;S com que 
se paref;a com muitas culturas anuais, em termos sociais. 

As principais razoes para que haja esperanf;SS de que as 
culturas perenes demonstrem ser sustentaveis sio: 1) o valor da 
producio, em contraste com culturas anuais como arroz e milho, 
justifica o custo de suprir os requisites de nutrientes atraves de 
aduba~o, em vez de depender dos estoques do solo, pequenos e 
que se esgotam rapidamente (Aivim, 1973); 2) as perdas dos nu
trientes das plantas sao minimizadas quando comparadas com 
culturas anuais, devido a melhor reciclagem dentro dos agro-ecos
sistemas, pois quando as folhas caem no chao contribuem para a 
fertilidade do solo em zonas de ra lzes das plantas; 3) o solo fica 
protegido do impacto direto do sol e da chuva no caso de culturas 
de arb6reas, tais como o cacau e a seringueira. No caso da pimen
ta-do-reino, uma cultura de trepadeira que se desenvolve em tuto-
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res a sol aberto, a erosao e outros efeitos sao muito mais simi lares 
as de culturas anuais do que no caso de culturas arb6reas, como o 
cacau ( Fearnside, 1980b). 

As cu lturas perenes sao afetadas por varias doencas, levantan
do serias duvidas sobre alguns dos pianos para grandes plantacCSes 
dessas culturas. "Culturas permanentes", como sao eufemistica
mente chamadas as perenes no Brasil, frequentemente sio tudo 
menos permanentes. A seringueira e o exemplo mais conhecido. 
Essa arvore nat iva da Amazonia cresce ao natural como indivfduos 
espalhados. Arvores nativas espalhadas pela floresta umida estlo 
sujeitas ao fungo Microcyclus (anteriormente Dothidella ulei), cau
sando o mal das folhas, mas o obstaculo colocado pelas arvores de 
outras especies que separam cada seringueira individual das outras 
de sua mesma especie impede que a doenca alcance proporC(5es 
epidemicas. A susceptibilidade de florestas monoespec(ficas aos 
ataques de doencas e pragas em comparacio com indivlduos espa
lhados em uma floresta diversificada, tern sido sugerida como uma 
press§o seletiva levando a evoluc;io de especies de arvo,res da flores
ta com tais padroes de distribuic§o esparsa (Janzen, 1970a). Quan
do a seringueira e plantada em plantacoes monoculturais, o fungo 
passa facilmente de uma arvore para outra, resultando na morte ou 
baixa produtividade das plantacoes susceptlveis nas regioes favora
veis ao funga. Fe>rdlardia;. a plantacao da Ford Motor Company, ini
ciada no rio Tapaj6s em 1926, foi atacada por Microcyclus: tor
neu-se anti-economics em meados da decada de 1930, foi tocada 
em frente por alguns a nos devido a persistencia de Henry Ford rmis 
o advento da Segunda Guerra Mundial quando a borracha foi pro
duzida a qualquer custo para compensar os suprimentos, entao ina
cesslveis, das plantac6es do sudeste da Asia. Depois da Segunda 
Guerra Mundial a plantac§o em Fordlandia foi abandonada ease
gunda plantac§o Ford em Belterra, 100 km rio abaixo (iniciada em 
1934, numa tentativa de evitar o fungo), foi entregue ao governo 
brasileito como uma proposic;io anti-economics (Sioli, 1973). Em
bora atacada por Microcyclus, Belterra ainda hoje funciona, com 
constantes subsidies do governo e uma batalha constante com en
xertia e pulverizacC5es para combater as perdas pelo fungo. A natu 
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solucfo encontrada para o problema do fungo foi localizar as plan
tac<>es em areas onde urn clima suficientemente seco provoca a 
queda das folhas das arvores uma vez por ano, juntamente com urn 
processo dispendioso de enxertos de co pas resistentes em ra fzes de 
alta produtividade e uma bateria de fungicidas para controlar as 
doencas. 0 Brasil, antigamente o maior produtor de borracha, e 
obrigado a importar dois tercos de suas necessidades de borracha 
natural do sudeste da Asia, apesar de urn programa sustentado de 
pesquisa, extensio e subsfdios do governo para encorajar a produ
c;:fo na regi§o amazonica. 

A pimenta-do-reino, introduzida na Amazonia por imigrantes 
japoneses em 1933 (Loureiro, 1978: 282-284), produziu colheitas 
grandes e valiosas nas areas de ocupa~o de japoneses nos a nos de 
1950 e 1960. 0 fungo Fusarium so/ani f. piperi apareceu primeiro 
em 1960 em Tome-Acu (Aib~,.tquerque & Duarte, 1972), mais tarde 
espalhando-se para outras loealidades de cultura da pimenta na 
Amazonia brasileira. 0 resultado tern sido a devasta~o da cultura 
em uma localidade depois da outra, agora afetando as plantac6es 
mais recentes na rodovia Transamazonica ( Fearnside, 1980c). En
quanta os prec;os da pimenta-do-reino continuarem altos, replan
tar ou mudar para novas localidades foi urn meio pratico de lidar 
com a doenca. Nenhuma variedade resistente foi ainda encontrada 
e a pulverizac§o tern se mostrado insatisfat6ria como medida de 
controle. A queda de precos do mercado mundial para a pimenta 
tern contribu I do para tornar a pi menta menos atraente, em bora 
existam muitas plantacoes de pimenta financiadas pelo governo. 

Cacau, uma planta nativa amazonica, tambem e susceptfvel 
as doencas fungicas locais. A doenca vassoura de bruxa ( Crinipel
/is perniciosa, anteriormente Marasmius perniciosus);. a t a c a 
plantaef(5es, mesmo as variedades de sementes relativamente mais 
resistentes produzidas pelos programas de reprodu~o do governo 
do Estado da. Bahia. a tradicional regi§o produtora de cacau do Bra
sil localizada fora da Amazonia e Ionge da area de ocorrencia nati
va do fungo Crinipe/lis. Programas de reproduc;:fo para resistencia 
a doenca do fungo sofrem a desvantagem dos programas para qual-
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quer cultura arb6rea, que o tempo de gerac§o muito mais curto 
do fungo em relac;A'o a arvore permite que OS organiSmOS da doenc;a 
desenvolvam maneiras de quebrar a resistencia mais rapido do que 
as arvores podem desenvolver novas maneiras de resistir ao ataque, 
mesmo com a ajuda de melhoramento genetico (Janzen, 1973). 
Vassoura de bruxa foi um fator importante na extinc;§o da produ
c;io de cacau no Estado do Para no fim do seculo XIX (Para, 
SAGA I, 1971 citado por Morais, 1974). Os recentes programas do 
governo de financiamento e extenslo para o cacau na rodovia 
Transamazonica e em Rondonia resultaram em um aumento mar
cante nas areas plantadas. Os ataques da vassoura de bruxa levaram 
alguns agricultores a abandonar suas plantac;6es, levou alguns a se
guir o conselho do governo e fazer pulverizac;oes e remover os ga
lhos e frutas afetados e levou muitos outros a tomar a atitude de 
esperar ever como a doenc;a vai progredir. 

A doenc;a sera, sem duvida, um fator importante afetando a 
extensio pela qual o cacau e outras culturas perenes se estenderlo 
na Amazonia. Pode-se esperar que o ataque da doenc;a tenham um 
efeito sinergetico com a queda dos prec;os do mercado para restrin
gir a expansfo do cacau. Como e dispendioso controlar a vassoura 
de bruxa. pois requer grande quantidade de trabalho para remover 
manualmente os galhos afetados e dispendiosas pulverizac;6es de 
fungicida de cobre, pode-se esperar que, com a queda do prec;o do 
cacau, os plantadores tenham menos motivac§o para arcar com es
sas despesas. Uma vez bern estabelecidos os focos da doeri¢a em 
plantaclSes neglicenciadas, pode-se esperar um aumento nas per
das e nos custos do controle nas areas ao redor, enfraquecendo ain
da mais a motivac;lo para controlar a doenc;a. Pode-se esperar tam
b~m que OS problemas de doenc;as e pragas aumentem a medida 
em que aumenta o tamanho das monoculturas de culturas perenes. 
0 prec;o mundial do cacau vern caindo desde que atingiu o pico 
em 1977. Os calculos do Banco Mundial sobre o futuro rumo do 
decllnio concluiram pela queda dos prec;os FOB do cacau em d6-
lares norte-amerj(:anos constantes de 1980, dos US$ 3.480/tonela
da metrica observados em 1979 para US$ 2.837 projetados para 
1984 e USS 2.037 para 1989 (International Bank for Reconstru
ction and Development, 1981: 100). 0 aumento da produc;lo 
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mundial do cacau, parcialmente da expansao das plantacoes da 
Amazonia, e uma fato. que contribu i para o decl lnio esperado 
(Skillings & Tcheyan, 1979), como e esperado o progresso na pro
ducfo de substitutes para o cacau no chocolate (International 
Bank for Reconstruction and Development, 1981 : 79). Uma ele
vacfo temporaria do preco ocorreu a partir de 1983, resultante 
da forte seca em areas na Africa Ocidental produtora de cacau, po
rem, novas plantacc5es no sudeste da Asia preencheram a· carencia 
de oferta criada pela seca afrieana e o preco ja retomou a sua ten
dencia a Iongo prazo de dec I lnio. 

I ndependentemente dos problemas biol6gicos de culturas 
perenes, os limites economicos certamente vio impedir que esses 
usos da terra ocupem uma por~o significativa da vasta area da 
Amazonia, embora a area relativamente pequena que poderia ser 
plantada com essas culturas se{Tl saturar os mercados mundiais po
deria fornecer uma renda significativa para a regiio. 

- Culturas Anuais Mecanizadas 

0 cultivo mecanizado de culturas anuais em terra firme vern 
aumentando nos anos recentes, mas ainda representa s6 uma Infi
ma fracfo do total plantado com culturais tais como arroz e feijio. 
A cultura de soja mecanizada atualmente esta aumentando em area 
de colonizac§o particular no norte de Mato Grosso, especialmente 
na area de SINOP. Soja tambem forma uma parte importante dos 
pianos agrlcolas do Programa Grande Carajas (Fearnside, 1986c). 

Recem-chegados mais abastados que vern para a regilo de 
areas do sui do Brasil onde os tratores e outra maquinaria sao co
muns, tern trazido com eles cada vez mais a orientacio cultural e 
o conhecimento, bern como· a maquinaria e os recursos financei
ros necessaries para o emprego deste tipo de tecnologia. A mecani-
zacfo evita a dor de cabeca de obter mao:de~obra contratada para 
fazer o traba~ho bracal nas estcrcoes de pico· da· demarida de traba-
fho. Como a maioria das pessoas vern para as areas pionei ras com a 
intencao de conseguir sua propria posse em vez de trabalhar para 
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outros, os relativamente poucos trabalhadores dispon lveis para 
contratar encontram um mercado que pague um pre~o alto pelo 
seu trabalho. 

A mecaniza~o tern tambem desvantagens. Os colones isola
des encontram custos muito mais altos para obter as pe~s de re
posi(:io e manuten(:io qualificada para o equipamento que haviam 
experimentado antes no sui. altamente desenvolvido. Ao mesmo 
tempo, os pre~os das safras de cereal na porta da propriedade sao 
mais baixos, pois o custo do transporte para os mercados distantes 
e maier. 0 uso de tratores tambem e diflcil na maier parte da Arm
zenia onde a terra e cortada por encostas lngremes, ao contrario 
da ilusqo popular de que a area e plana, como aparenta do ar. A 
remo~o dos tocos de arvores da floresta e de troncos parcialmen
te queimados e um pre-requisite dispendioso para usar tratores em 
opera~oes agrlcolas. Destocar quase sempre requer uma esteira na 
area, que remove a camada superior mais ferti I do solo bern como 
contribui para a compactacao do solo (Seubert et al., 1977; Uhl 
et al., 1982; Van der Weert, 1974). Arar os campos tern a desvan
tagem de trazer para a superflcie do solo as camadas inferiores me
nos ferteis, em contraste com muitos sistemas agrlcolas de zonas 
temperadas onde a camada superior e profundae as camadas infe
riores consistem de materia I relativamente nao desgastado, rico em 
nutrientes de plantas. 

Pode-se esperar que o fluxo de pessoas vindo ao sui. do Bra
sil para a Amazonia aumente o numero desses recem-chegados de
sejosos de aplicar seu dinheiro na· mecaniza(:lo. A melhoria do 
transporte e da infra-estrutura urbana, junto com o asfaltamento 
da rodovia Cuiaba-Porto Velho em 1984, tornaram as atuais areas 
de fronteiras progressivamente mais atraentes para esses agriculto
res abastados. 0 transporte melhor torna os produtos mais comer
ciaveis, assim como o desaparecimento progressive das culturas de 
alimentos de primeira necessidade no sui do Brasil, onde esses usos 
da terra estio sendo rapidamente substitu Ides por culturas de ex
porta(:io, tais como a soja. Ao mesmo tempo, a eleva~o dos pre-~ 
~os da terra tornara mais atrante a aplica(:io de capital em mecani-
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badas. Pode-se esperar que as forcas que vao deter a exploslo da 
mecanizacao incluem a migracao de trabalhadores bra~ais para a 
regiao que, presumivelmente provocaria uma queda nos sal~rios 
dos nlveis atuais, os quais sao muito rr1ais altos do que os de outras 
areas rurais do Brasil. 0 aumento dos custos de combust(vel fossil 
com a diminuicio dos estoques globais tambem vai retardar a me
canizacao, como irao tambem as desvantagens do solo e da topo
grafia j~ mencionadas. A tremenda quantidade de capital que seria 
necess~ria para converter qualquer porcao significativa da Amazo
nia para a agricultura mecanizada garante que os usos da terra ba
ratos e de rapids instalacao, como pastagens, vao dominar 0 futuro 
previs(vel. 

- Horticultura 

A cultura de hortali~as ja se tornou _urn empreendimento 
rendoso para agricultores emprendedores localizados pr6ximos de 
cidades grandes na Amazonia. Os pre~os do mercado para merca
dorias como o tomate slo ate sete vezes mais altos em Mana us do 
que em Sio Paulo, e a maioria do produto vendido vern realmente 
por via aerea de sao Paulo, a mais de 2.600 km de distancia. Ao re
dor de cidades principais, como Belem e Manaus, bern como mui
tas cidades menores como Altamira, na rodovia Transamazonica, 
os agricultores que se especializaram em horticultura slo frequen
temente de origem japonesa. Esses agricultores tern a tradicfo cul
tural de cultivar intensamente areas pequenas, junto com 0 uso li
beral de fertilizantes, pesticidas e outros insumos cares, praticas 
estranhas para a maioria dos outros habitantes da Amazonia. 0 al
to pre~o dos insumos tern sido compensado pelo alto valor dos 
produtos, e os empreendimentos tern frequentemente se demons
trade urn sucesso economico. 

A horticultura e muito mais diflcil nos tr6picos do que em 
outras regioes, devido as perdas maiores por doen~s e pragas. Os 
residentes rurais cultivam as poucas hortali~as que eles incluem em 
sua dieta em "hortas" em estruturas elevadas. As pernas das hortas 
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sao protegidas contra os ratos (Rattus rattus), e as vezes tambtim 
contra sauvas (Atta spp). 0 solo na caixa da horta 6 fortalecido 
com cinza, terra preta do Indio, ou outros suplementos ricos em 
nutrientes. A produ~o de cebolinha (Allium cepa), couve. (Brassi
ca oleracea var. acephala), e outras hortalicas ti mirrada mas ti uma 
adi~o importante a refeio§o comum de farinha de mandioca, ar
roz e, quando dispon (vel, feijio. 

A horticultura comercial precisa combater pragas de insetos, 
lesmas, ratos e outros animais, bem como aos fungos, bact6Fias e 
virus causadores de doen.;as. Um sistema bem sucedido de cultivar 
tomates 6 empregado comercialmente por um col~io agr(cola, da 
lgreja Adventista do Setimo Dia a 92 km de Manaus. Estufas aber
tas dos lados com cobertura de polietileno. abrigam a cultura con
tra a chuva, evitando assim a remo«;;o das pesadas dosagens de pes
ticidas e fungicidas das folhas e dos frutos. As estufas tamb'm pro
tegem a cultura contra mudan«;as rapidas de temperatura e umida
de, as quais, acredita-se causam o rachamento do fruto antes de a
madurecer, nos tomates (Lyropersicon escu/enta) cultivados i c~u 
aberto. 0 solo nos canteiros de madeira que cont6m as plantas ' 
esterilizado antes do plantio e a irrigao§o 6 feita por inundaQio pe
ri6dica de pequenos sulcos no solo em cada canteiro, para evitar a 
perda dos qu fmicos protetores e para evitar criar as condi~es umi
das (favoraveis as doen«;as), na parte aerea da plants. A divislo da 
plantacfo em estufas separadas tamb6m ajuda a prevenir a dissemi
nacfo de doen«;as, como tamb6m os procedimentos complicados 
de desinfeccao e uso controlado das ferramentas de cultivo. E ne
cessaria em grandes quantidades de trabalho por estudantes razoa
velmente bem qualificados mas com baixos sal,rios. 

Outro empreendimento horticultural em escala comercial 
pr6ximo a Manaus. e tocado pelo governo municipal. Foram aco
modados colo nos em pequenos lotes individuais em I randuba, em 
terra fertilizada com o lixo processado da cidade de Manaus. 0 
projeto fornece irriga«;io, transpof!e, suprimento de insumos qu (
micos, conselhos agronomico$ providencias para comercializa«;;o e 
moradia em uma vila planejada. Tomates, repolho (Brassica o/ers
cea var. capitata), pimentoes (Capsicum annum) e outras hortali(as 
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sio cultivados para comercializar;io em urn ciclo de feiras semanais 
em diferentes partes da cidade de Manaus. As safras e a qualidade 
de produtos sio urn tanto mais baixas do que com o sistema dos 
Adventistas do Setima Dia, mas os produtos fazem parte de uma 
complementar;io importante para o suprimento de· alimentos da ci
dade. 

Muitos imigrantes japoneses cultivam vegetais proximo de 
cidades amazonicas com aplicar;io intensiva de fertilizantes e ester
co, especialmente esterco de galinha, frequentemente obtido de 
empreendimentos que criam frangos nas mesmas propriedades. Os 
frangos sao criados em uma dieta pre-misturada de graos, importa
da do sui do Brasil. Frequentemente a terrae arada com micro-tra
tores ou arados motorizados empurrados a mao. 0 uso de pesticida 
~ extremamente pesado. A equipe da embaixada japonesa oferece 
suporte tecnico, conduzindo pesquisas e dando aos agricultores 
relatorios de computador em idioma japones com sugestoes e rela
t6rios individualizados. Mais importante para o sucesso desses agri
cultores ~ o sistema de troca de informa~oes e assistencia mutua 
oferecido pela propria comunidade de imigrantes japoneses. A en
fase dada a parcimonia, planejamento e trabalho duro tern sido es
sencial tambem para o acumulo de capital e de informa~o, neces
saries para prosseguir nessa forma de agricultura. 

Varzea 

- Culturas Anuais de Pequenos Proprietaries 

No passado, as popula~oes ind igenas amazonicas usa ram ex
tensivamente a varzea todos os a nos, durante o per iodo em que o 
n ivel da agua do rio esta baixo (Denevan, 1966; Gross, 1975; La
th rap, 1970; Meggers, 1971; Roosevelt, 1980). A varzea tern sido 
usada menos extensivamente pelos caboclos que ocupam essas 
areas desde a ~poca em que a maioria das popula~oes ind igenas ri
beirinhas desapareceram nos anos que se seguiram imediatamente 
ao contato europeu. Embora os solos da varzea sejam mais ferteis 
do que quase todos OS solos de terra firme, 0 mais importante nao 
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e 0 fato de que a producfo da varzea seja maier na hora de colher 
uma cultura. Muito mais significativa e a possibilidade que a varzea 
oferece uma producfo sustentavel sem os pousios longos (ou adu
bac§o pesada) necessaries para fazer as culturas anuais produzirem 
rna is de urn ou do is a nos na terra firme. A inunda.cao anual na var
zea deposita uma camada nova de sedimento fertil e deixa a terra 
virtualmente livre de invasoras e de pragas pelo menos uma vez por 
ano, no memento em que a agua recua: "o rio eo arado". 

As areas de varzea podem ser subdivididas em zonas hori
zontais, tais como faixa de lodo, restinga, pantanos e praias (Dene
van, 1982). Somente a restinga e seca o ano todo. Os solos, cultu
ras e dura~o dos tempos de atividades agrlcolas sao diferentes pa
ra cada zona. Bergman (1980) descreve urn zoneamento de cultura 
tlpico de uma vila da tribe Shipibo, no rio Ucayali, no Peru: arroz 
e feijio, nas praias; milho, cana-de-acucar e juta, na frente da res
tinga; bananas, mandioca e arvores frutlferas, nos topes da restin
ga; juta e cana-de-acucar, nas encostas de restinga; e feijao e pasta
gem, nos pantanos mais afastados do rio. A explorac§o pelo cabo
etc da varzea no rio Guama, perto de Belem, tern urn zoneamento 
semelhante de culturas; sugeriu-se o acrescimo de uma zona asso
ciada com plantacoes suplementares de culturas perenes na terra 
firme proxima como urn modele para a ocupac§o na Amazonia 
(Camargo, 1958). 

0 ritmo da sub ida e descida dos n lveis da agua domina to
des os aspectos da agricultura da varzea. Os a nos em que o n I vel da 
agua comeca a subir antes do normal ou sobe rna is alto do que o 
n I vel normal das enchentes, pode ser desastroso para os agriculto
res da varzea. Essas incertezas foram a base de algumas hip6teses 
para explicar urn ample conjunto de adaptacoes culturais de gru
pos indlgenas da varzea, bern como limites para a varzea como 
uma base para "desenvolvimento cultural" (Meggers, 1971: 149), 
embora nem todos os antrop61ogos concordem com essa interpre
ta~o (Roosevelt, 1980: 23). 

Pode-se esperar que a continua~o do desmatamento da 
Amazonia resulte em enchentes rna is altas e menos regulares. De fa-
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to, existem certas evidencias de que essas mudanc;as podem ja ter 
comec;ado no rio Solimoes/Maran6n (Gentry & Lopez-Parodi, 
191>, mas ver Nordin & Meade, 1982; Gentry & Lopez-Parodi, 
1982). Entre muitos efeitos negatives, essas mudanc;as vao tornar o 
cultivo de culturas anuais na varzea amazonica cada vez mais 
diflcil. 

- Arroz Mecanizado 

0 cultivo mecanizado de arroz irrigado continua sendo feito 
comercialmente em uma localidade na varzea do baixo Amazonas, 
como uma parte do Projeto Jari ( Fearnside, 1987c, 1988, Fearnsi
de & Rankin, 1979, 1980, 1984, 1985). 0 potencial, ou falta de 
potencial, dessa forma de produ(:Bo intensiva de agricultura de ca
pital e uma questao muito mais importante do que a area relativa
mente insignificante dos 3.062 ha atualmente sob cultivo. 

0 arroz atualmente e cultivado em uma escala rolante, com 
diferentes arrozais sendo plantados e colhidos em epocas diferen
tes. Oualquer campo dado produz duas colheitas par ana, embora 
as experiencias que estao sendo realizadas poderao no futuro per
mitir que cerca de 30% da produc;ao total de urn~ safra seja colhi
da dos brotos, ou colheita de restolhos, durante o intervale entre 
suas safras plantadas de sementes. A produ(:Bo na maioria dos a nos 
tern sido na ordem de 8 toneladas de arroz (com casca) par hectare 
par ana. Uma queda de ate cerca de 7 t/ha/ano em 1979 provocou 
graves preocupac;oes entre a equipe tecnica e os representantes da 
companhia. Varias quedas de produ(:Bo tern ocorrido e, na maioria, 
tern sido combatidas com mudanc;as de manejo. Foi descoberta 
uma deficiencia de enxofre (Wang et al., 1976) e essa foi corrigida 
mu:itndo-se 0 fertilizante de ureia para sulfato de amonio. lntoxi
cacao par ferro contribuiu para uma queda abrupta nas colheitas 
de 1979 para cerca de 7 t/ha/ano. Acredita-se que varias pragas·de 
insetos, especialmente a lagarta militar (Spodoptera frugiperda) e 
percevejo (Oebalus poecilus) tambem contribuiram para a queda. 
Espera-se que urn sistema aperfeic;oado de canais e o nivelamento 
dos arrozais permitam o manejo precise da agua, ne
cessaria para minimizar esses problemas. Espera-se que as mudan-
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cas de variedade do arroz, aumento do usa de pesticida e maior 
atenc§o a uma serie de detalhes de manejo revertam o decl (nio. 
No futuro espera-se que as safras melhorem com a construc§o de 
um canal que permita mudar a fonte de irrigac;io do rio Araiolos 
para as aguas menos acidas e mais ricas em nutrientes do rio Ama
zonas. Varias pragas de insetos, acaros, nemat6ides, ervas daninhas 
e doencas fungicas cobram um preco sabre a producfo de arroz. 
Talvez mais importantes sejam as doencas, ervas daninhas e pragas 
que ainda nao chegaram ao projeto de arroz da Jari. em Slo Rai
mundo. A plantac;io de arroz esta desfrutando uma lua-de-mel 
com pragas co-evolu (das e com organismos de doencas. Luas-de
mel desse tipo tern sido um padrio repetitive para especies recem
introduzidas em toda a parte do mundo (Elton, 1958; ver Janzen, 
1973). Pode-se esperar que os problemas bio16gicos que afetam o 
arroz irrigado nos pa(ses vizinhos futuramente podem.chegar a Ja
ri, tal como o virus "hoja blanca" na Venezuela e duas ervas grami
naeceas importantes no Suriname (Leptoch/oa scabea e lschaerrun 
rugosum). Jari consegui u usar a variedade de arroz, I R-22 como o 
principal sustento da sua producfo durante seis anos, mesmo que 
essa variedade de alta produtividade seja altamente suscept(vel 
a bruzone (Piricu/aria oryzae). Quando o fungo chegou I R-22 ja es
tava send a substitu (do par variedades mais resistentes. A respos
ta mais efetiva aos problemas de doencas geralmente e uma mu
danca para variedades mais resistentes, sendo que os tratamentos 
qu (micas representam uma medida so mente temporaria. 0 manejo 
de monoculturas e uma corrida constante, com o maximo de 
esforco humano concentrado na reproduc;io, identificac;io e 
disseminac;io das variedades apropriadas contra o conjunto, em 
constante mudanca, de problemas biol6gicos. 0 resultado dessa 
competic;io nunca e garantido. 

0 arroz irrigado do tipo plantado na Jari nio aproveita a 
principal vantagem da varzea amazonica: a renovac;io anual da fer
tilidade do solo pela inundac;io e deposic;io de sedimentos. Em vez 
disso, os arrozais sio isolados das flutuacoes dos n lveis de agua do 
rio par um polder (um dique) que rodeia os arrozais, nos quais a 
agua.precisa ser bombeada para dentro e para fora:. 0 solo circund• 
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do pelo dique tern sido essencialmente minado de seus nutrientes, • 
nestes anos iniciais, desde que muitos nutrientes vern sendo retira
dos pelo cultivo sem terem sido completamente restitu fdos atraves 
de fertilizac;:io, da mesma maneira que a minerac;:Bo remove o re
curso sem reposic;:io. Aumentos compensadores nos insumos de 
fertilizantes poderao restaurar o equil lbrio, porem, a um custo 
mais elevado. 

A dependencia da agricultura mecanizada sobre os recursos 
nao renovaveis podera se demonstrar um problema a Iongo prazo, 
tornando-a menos atraente no futuro. 

- Horticultura 

As areas de varzea pr6ximas aos mercados urbanos est§o 
sendo cultivadas cada vez mais para a producao de hortalicas. Os a
gricultores sao normalmente de origem cabocla, com varias mudan
cas em seus metodos agrlcolas comparado com a agricultura tradi
cional grandemente de subsistencia dos caboclos residentes espa
lhados por areas mais afastadas. Muitos chegaram a essas areas pr6-
ximas das cidades vindo de outras partes da regiA'o. Os 6rgios de 
extensio do governo fornecem conselhos aos produtores situados 
dentro dos limites de uma distancia de uma viagem de bote dos 
postos desses 6rgaos. Esses postos tambem auxiliam na obtencao 
de sementes, inseticidas, pulverizadores e outras necessidades. 0 
impacto causado por esses postos de extensao com a introduc;:io 
dessa tecnologia nova e demonstradamente lucrativa parece ser 
muito maior do que com esforcos semelhantes com culturas de 
subsistencia, mais familiares aos agricultores. A horticultura entre 
OS residentes bern localizados da varzea e geralmente lucrativa e es
ta se expandindo, embora haja .. muitas tentativas fracassadas em 
plantacaes individuais. A defesa desses cultivos contra doencas e 
pragas requer um grande acumulo de conhecimento para o reco
nhecimento e tratamento de um dado problema tao logo ele apare
CCJ, bern como estoques de defensives qu lmicos a mao. 

- Culturas de fibras 
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Juta (Corchorus spp.) e malva (Malva rotundifo/ia) sao cul
turas comuns da varzea entre pequenos agricultores. A juta foi ini
cialmente introduzida na regiao em 1934 pelos imigrantes japone
ses (Soares & Libonati, 1966), embora a maior parte dos cultivado
res de juta atualmente nao seja de origem japonesa. A juta e proe
minente na varzea do media Amazonas, enquanto que a malva e 
mais comum nas varzeas influenciadas pelas mares da Zona Bragan
tina, no Para, bern como nas planlcies aluviais das partes baixas do 
rio Solimoes. A malva e, as vezes, plantada em terra firme, mas es
gota o solo rapidamente e vai melhor nas ferteis plan lcies aluviais. 
A juta e a malva sao processadas manualmente em fardos comer
ciaveis de fibras, podem ser guardadas, transportadas e vendidas 
sem estragar. 

Bovinos e Bubalinos 

Gado zebu (8os indicus) sao pastoreados em campos natu
ra is da varzea em muitas partes da Amazonia brasileira, especial
mente na parte do baixo Solimoes e nas varzeas pr6ximas a foz do 
rio Amazonas. A produtividade e bastante baixa, em parte devido 
a qualidade pobre da forragem mas, mais importante, por causa da 
falta de alimenta~o durante os meses em que o .nlvel da agua esta 
alto e a terra de apascentar e praticamente inexistente. Durante es
se perlodo crltico o gado e arrebanhado junto ou em colinas isola
das acima da agua, sobre plataformas elevadas de madeira (marom
bas) ou sabre barca~as flutuantes. Os guardadores do rebanho tra
zem tanta forragem quanto posslvel, carregando por barcos ou re
bocando carregamentos de macr6fitas cortadas dos "campos flutu
antes" do rio, do capim semi-submerse ao Iongo das margens do 
rio ou de terra firme. 0 gada fica emaciado, e, frequentemente, 
morre durante o perlodo da enchente. Os proprietaries do gado 
tentam vender tanto gada quanto seja pratico quando o n I vel da 
agua sobe, a fim de manter seus rebanhos em urn tamanho maneja
vel durante 0 per (odo da cheia. Quando 0 n (vel da agua baixa no
va mente, existe uma superabundancia rle area de pastagem. 

BUfalos· (Buba/us bubalis) foram inicialmente introduzidos no 
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Brasil vi ncb da Asia em 1895, e desde o comeco dos a nos de 1960 · 
a populac;:io desses anima is vern explodindo. numa estimativa de 
10• ao ano (Nascimento, 1979). A varzea da enorme llha de Mara
j6, na foz do Amazonas, tern sido o foco da maioria da pecuaria de 
bufalo. Os bufalos adaptam-se melhor do que o gado zebu as con
dicoes umidas da varzea, sendo melhor equipados para nadar eva
diar· durante o perlodo de enchente. A grande parte do rebanho de 
Maraj6 e criado para corte, mas os esforcos de pesquisa agricola 
do governo brasileiro, tanto no Estado do Para quanto no Estado 
do Amazonas. sao entusiastas quanto a possibi lidade do bufalo co
mo uma fonte de produtos de laticlnios, tais como Ieite, manteiga 
e queijo. 0 Ieite de bufalo e mais rico e e produzido em maior 
quantidade por animal do que o Ieite de vaca, e cada litro produz 
50• a mais de queijo ou 43% a mais de manteiga (Nascimento, 
1979). ~born notar, entretanto, que o bufalo de operacoes comer
ciais, como OS da area da varzea do projeto Jari, sao menos gordos 
e saudaveis do que os dos projetos· ·de experiencias do governo. 
Mesmo assim, a substituicao do gado zebu, atualmente pastoreado 
nos campos da varzea, pelo bufalo, claramente superior, poderia 
aumentar significativamente a produc;:ao de laticlnios na regiao. 

MANEJO AL TERNATIVO: OBSTACULOS E PERSPECTIVAS 

- Fertilizantes e Cultivo Cont lnuo 

Agronomos que trabalham em Yurimaquas, na Amazonia 
peruana, dirigiram seus esforc;:os para descobrir urn sistema que 
permitisse o cultivo cont lnuo de culturas anuais por pequenos 
agricultores em terra firme (North Carolina State University, Soil 
Science Department, 1975, 1976,'1978, 1980). 0 sistema desen
volvido tern produzido duas safras por ano do mesmo campo du
rante urn per lodo de 10 1 /2 a nos, usando uma rotacao de arroz de 
sequeiro, mi lho e soja (Nichola ides et. al., 1984). 

Embora os pesquisadores de Yurimaquas estejam entusias
mados com o potencial do sistema para implementac;:io pelos pe
quenos agricultores sobre vastas extensoes de terra firme (Sanchez,. 
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1977; Nichola ides et. al., 1984; Sanchez et al., 1982; Valverde & 

Bandy, 1982), varias dificuldades podem tornar essa expans§o 
mais dificil e menos compensadora do que se imagina ( Fearnside, 
1987d). 0 sistema requer insumos continuos de fertilizantes. A 
Iongo prazo os custos e a disponibilidade de adubos s§o uma gran
de nuvem no horizonte da agricultura mundial baseada sobre ferti
lizac;:io. As projecoes das tendencias mundiais a partir de 1976 in
dicam urn esgotamento de potassic no ano 2027 e de rochas fosfa
ticas minerais no ano 2062 ( Estados Unidos, Council on Environ
mental Quality & Department of State, 1980; ver tambem Smith 
et.al., 1972). Embora as tendencias do passado recente n§o possam 
continuar durante todo esse perlodo devido as outras limitacoes 
de populac;:io e de areas cultivadas (Wells, 1976), pode-se esperar 
aumentos sem precedentes de precos a medida em que os suprirTB'l
tos desses recursos nao renovaveis em uma escala de tempo huma
no, se extingam Nitrogenio, geralmente a maior deficiencia na a
gricultura tropical (Webster & Wilson, 1980: 220) e urn elemento 
cujo suprimento depende pesadamente das reservas mundiais de 
combustive! fossil, se e que se pretende suprir as necessidades das 
plantas atraves da adubac§o. 

Urn problema pratico importante na implementac§o da 
"Tecnologia de YurimaqJas" em larga escala na Amazonia e a ne
cessidade de urn insumo continuo de informac§'o tecnica. A medi
da em que os nutrientes do solo s§o esgotados em uma dada roca, 
o equi I (brio dos nutrientes deve ser continuamente mudado. De
pais de oito anos, as plantacoes experimentais requerem o supri
mento de todos os elementos essenciais, com a exc~o de cloreto 
e de ferro (Nicholaides et al., 1984). Amostras de solo precisam 
ser tiradas todos os anos de todas as rocas, as analises qufmicas 
precisam ser realizadas e os resultados interpretados e explicados 
ao agricultor em termos de necessidades de fertilizantes. Mesmo 
a equipe de agronomos qualificados de Yurima·g.~as atravessaram 
urn dec I lnio agudo das producoes nos a nos em que os equil fbrios 
de nutrientes nao foram notados e corrigidos a tempo. A perspec
tiva de que agricultores semi-alfabetizados consigam fazer o mes
mo e muito tenue, quando dependem de uma rede de agentes de 
extensao pobremente qualificados para fazer a sua ligac§o com as 
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fontes de informa~o sobre os insumos requisitados, em constante 
mudan~a. A atual infra-estrutura dos laboratories de analise de so
lo na Amazonia apresenta dificuldades no processamento de alguns 
milhares de amostras para prop6sitos de pesquisa; em urn futuro 
previslvel, serao tremendas as barreiras para expandir suficiente
mente essa infra-estrutura a fim de que possa lidar com os milhoes 
de amostras que sao necessarias para a aplica~ao do sistema Yuri
maquas· a uma parte significativa da Amazonia. 

A Iongo prazo e provavel que outros problemas agronomi
cos, alem das deficiencias de nutrientes combatidas pelo esquema 
atual, tornem-se cada vez mais diflceis de resolver. A compacta~o 
do solo e urn desses problemas (Cunningham, 1963; Baena & Du
tra, 1979), como e tam bern o dec I lnio na materia organica, indica
da pelos dados de Yurim-a(J.Jas (Nichola ides et al., 1984). A erosao, 
que aparentemente nao e urn pr9blema significative no "Uitisol 
plano" da esta~o de Yurimaquas e sera, provavelmente, urn dos 
problemas principais se o sistema se extender em uma produ~o 
grande na Amazonia, onde muitas areas de ocupa~o intensiva es
tao Ionge de serem planas. Os pesquisadores declaram que o siste
ma tern "baixas orobabilidades de erosao, exceto durante perlodos 
de chuvas intensas" (Nicholaides et al., 1984), mas sao justamen
te esses perlodos de chuvas intensas que caracterizam a Amazonia. 

A lucratividade do sistema, mesmo a curto prazo, pode ser 
bern menor do que os resultados de Yurima.CJ,Jas indicam. Os cus
tos tecnicos para suprir a informa~o tecnica necessaria para man
ter o sistema, incluindo a realiza~o de analises do solo e a comu
nicac;:io dos resultados e seu significado, nao estao incluldos nos 
calculos da lucratividade do sistema. Inclusive, espera-se que tanto 
a equipe da esta~o experimental como os onze agricultores, des
critos como "respeitados I lderes agrlcolas" que tentaram o siste
ma, podem obter melhores resultados do que a massa de agricul
tores menos qualificados, os quais usariam o sistema se ele fosse 
expandido em grande escala ( Fearnside, 1987d). 

0 problema de idealizar sistemas para culturas anuais para· 
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a terra firme e importante e merece intensa pesquisa. E im(Drtante 
lembrar que urn sistema desse tipo que seja pratico e sustentavel 
ainda tern que ser inventado. Deve-se ter cautela em depositar fe 
no desenvolvimento futuro de uma tal tecnologia que salve os po
vos tropicais das consequencias da derrubada insensata da floresta 
e das decisoes de uso da terra que estao sendo tomadas hoje. 

- Diversidade e Manejo Sustentavel 

A maior parte da hist6ria do desenvolvimento agricola do 
homem tern sido encontrar maneiras de reverter ou deter o proces
so de sucessao ecol6gica (E.P. Odum, 1971 ). Comunidades 11Cii
max", normalmente floresta diversa, sao substituldas por etapas 
sucessionais anteriores tais como trechos de baixa diversidade de 
culturas herbaceas ou capins para pastagem. Estagios anteriores 
oferecem.,a vantagem de colheitas mais rapidas, de produtividade 
prima ria I lquida rna is alta e de uma percentagem maior do estoque 
de energia da planta ser destinada a produc;:Bo das sementes e fru
tos que os homens estao interessados em colher. Uma vantagem 
adicional das plantacoes simplificadas de cultura e a facilidade para 
se aplicar suplementos de energia, tais como insumos de combusti
ve! fossil para a mecanizac;:Bo. Essa estrategia pode se demonstrar 
uma ilusao cruel. Segundo a declarac;:Bo classica de H. T. Odum 
( 1971 : 115-16): "Toda uma gera~o de cidadaos acreditou que a 
capacidade de suporte da terra era proporcional a quantia de terra 
sob cultivo e que havia se chegado a uma maior eficiencia no uso 
da energia solar. Esse e um triste lagro, pois o Homem industrial 
nao mais come batatas feitas de energia solar; ele. 8{PICJCome bata
tas feitas parcial mente de oleo". 

Essa simplificac;:Bo tern muitas outras desvantagens (ver 
Dickenson, 1972; Janzen, 1970b, 1973; Fearnside, 1986c). A con
tribuic;:Bo da produc;:Bo do agricultor para a sua dieta e reduzida, 
obrigando-o a se apoiar em produtos caros, incertos e muitas vezes 
de qualidade mais baixa, adquiridos de intermediaries de outras 
monoculturas distantes. 0 estrato unico da monocultura pede por 
uma utilizac§o menos completa de espaco e da luz so tar, pois a ter-
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ra nua e, muitas vezes, nio ocupada por material fotossintetico. A 
terra tambem e deixada nua entre uma colheita e outra levando a 
erosao do solo. 0 solo. desprotegido leva uma maior competi~o 
por invasoras e maior necessidade de mao-de-obra (ou de comb us f
vel fossil) para se conseguir o controle. Os ciclos abertos de nutri
entes permitem maiores perdas dos nutrientes do solo em con.tras
te com a relativa eficiencia proporcionada pel as ra fzes profundas e 
ciclagem de detritos bern desenvolvida das arvores e suas comuni
dades de fauna e flora do solo em minimizar a lixiviac;:io. A con
centrac;io em uma unica cultura expoe o agricultor. as flutuacoes 
do mercado internacional que estao alem do seu controle, enquan
to que, ter uma variedade de produtos agrfcolas da-lhe a seguranca 
de uma renda das outras especies de culturas no caso do mercado 
despencar por qualquer especie em particular. A mesma desvanta
gem se aplica a adversidade do agricultor quando se defronta com 
a perda da cultura por causa cto mau tempo, pragas ou doencas. A 
chance de explos§o de pragas e doencas e aumentada pela remocao 
das defesas quI micas e da protec;io. oferecida pel a heterogeneidade 
espacial. As necessidades de mao-de-obra para a manutenc;:io de 
monoculturas sao normal mente mais temporarias do que as neces
sidades para plantios diversificados, tornando e&im menor o uso da 
mao-de-obra familiar e favorecendo sistemas, menos atraentes soci
almente, de mao-de-obra migrat6ria. A concentrac;io das decisoes 
de comercializac§o e de manejo nas elites distantes tambem pode 
se demonstrar como uma profunda desvantagem social, como o 
descobriram os cultivadores de cana-de-acucar na rodovia Transa
mazonica, ao Iongo das relacoes cada vez piores com tres adminis
trac5es sucessivas da us ina. Discussoes frequentes sobre a aceitabi
lidade, preco e cronograma de pagamento para a cana, geralmente 
resolvido com desvantagem para 6s produtores, tern levado a urn 
clima cheio de desconfianca e violencia na area produtora de cana. 

Embora estejam sendo feitas, ainda QlE em estagio l'lC:M:> oorro 
campo de pesquisa, existem tentativas para desenvolver associacoes 
de culturas diversas e sustentaveis para areas tropicais (e.g. Bishop, 
1978, 1979, 1982 no Ecuador; Gleissman et al., 1978, 1981; 
Gleissman, 1979 & Alarcon, 1979 no Mexico; May & Momal, 1981· 
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na Indonesia). Na Amazonia brasileira estao sendo desenvolvidos. 
sistemas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria - Em
brapa (Andrade, 1979), a Comissao para Promo~o da Lavoura de 
Cacau - CEPLAC (Bazan et al., 1973) e pelo Institute Nacional 
de Pesquisa da Amazonia - INPA (Arkcoll, 1979). Muitos sio ba
seados na modifica~o dos sistemas tradicionais, os quais tem o be
neficia de seculos de tentativa e erro pelas popula~6es indlgenas 
(ver ·Clarke, 1976, 1978). Necessitam-se de mel hares projetos de 
sistemas policulturais ( Kass, 1978), que incluam especial mente os 
efeitos que reduzirio os ataques de insetos atraves do au menta da 
diversidade (Root & Tanvanainen, 1972; Risch, 1980 ). Abordagens 
te6ricas podem ajudar a economizar tempo e recursos necessaries 
para os ensaios de tentativa-e-erro de posslveis combina~6es inter
culturais (Vandermeer, 1981 ). 0 aumento da intensidade agricul
tural, a diminui~o da diversidade (Pool, 1972) e a diminui~o do 
espa~o entre ro~as (Janzen, 1972) tambem aumentam a vulnera
bilidade ao ataque dos insetos. A presen~ (Janzen, 1972: 5; Pope
nee, 1964) ou ausencia (Janzen, 1974; Price, 1976 citado par 
Glrussman, 1979) da vegeta~o lenhosa proxima pode aumentar 
os problemas de pragas agrlcolas dependendo do seu papel como 
reservat6rios de popula~oes de pragas de insetos ou agentes de 
controle biol6gico. 

Tem sido feitas algumas tentativas para modificar o sistema 
de agricultura itinerante para que produza retornos. mais altos. 
As sugest6es incluem a elimina~o de alguns dos perlodos de pou
sio (Ahn, 1979; Andreae, 1974; Guillemin, 1956). 0 11Sist!'ma de 
corredor", iniciado por administradores belgas no Zaire antes da 
independencia (Martin, 1956; Ruthenberg, 1971) nA'o foi tentado 
outros lugares ou continuado depois do fim do controle belga em 
seu local original. lnfelizmente, a rigidez no planejamento do sis
tema trouxe muitos problemas que haviam sido evitados pela . fle
xibilidade na loca~ao e no tempo do cultivo, que e a caractedsti
ca mais marcante dos sistemas tradicionais. As pressc5es sociais 
tambem levam ao encurtamento excessive dos perlodos de pousio, 
o calcanhar de Aquiles da agricultura itinerante em muitas locali
dades (e.g. Vermeer, 1970 na Nigeria; Freeman, 1955 em Sarawak, 
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ver tambem Nacoes Unidas, UNESCO, 1978; Nye & Greenland, 
1960; Watters, 1971 ). Greenland (1975) sugere o suplemento de 
insumos "modernos" cuidadosamente escolhidos, tais como herbi
cidas, como urn meio de "trazer a revoluc§o do verde ate o agricul
tor itinerante". 

Tern sido alto o interesse pela variac§o do sistema de taun
gya, ou agri-silvicultura (Dubois, 1979; Hecht, 1982; King, 1968; 
Mongi & Huxley, 1979). Taungya, urn sistema com uma longa his
t6ria de aplicac§o no sudeste da Asia, envolve a plantac§o de cul
turas anuais junto com especies de arvores silviculturais, tais como 
a teca (Tectonia grandis). As arvores ocupam o Iugar do crescimen
to secundario no ciclo de agricultura itinerante, dando uma produ
cao valiosa no fim de cada ciclo embora elas nao supram a cinza da 
vegetac§o secundaria queimada como na agricultura itinerante nao 
modificado. A necessidade de derrubar a floresta para taungya tern 
seus custos ambientais, que limitam a extensao ate a qual este, en
tre todos os sistemas que requerem a corte razo, deveria ser intro
duzido, mas existem vantagens no emprego de sistemas agro-silvi
culturais em terras ja derrubadas para usos de baixa produtividade, 
tal como pastagem (ver Fearnside, 1986c). Taungya e outros siste
mas como ele, estao Ionge de ser o ideal: a Iongo prazo, pode facil
mente resultar em seria erosao (Nacoes Unidas, UNESCO; 1978: 
464; ver Bell, 1973 sobre erosao sob plantacoes de seca em Trinidad 
e Tobago). Urn dos aspectos importantes da taungya para suportar 
populacoes humanas e sua adEI:IuacBO para 0 l.B) de~ agricul
tores. 0 tamanho da ~ para as escolhas de uso da 1B1a e a 
capacidade da agricultura de suportar populacoes humanas. 

- Tamanho da Propriedade e Populacoes Agriculturais 

A questao da distribuicao da posse da terra encontra-se na 
raiz de qualquer discussao de uso agricultural da terra e produc§o 
na Amazonia. A posse da terra no Brasil tern tradicionalmente sido 
extrema mente distorcida, oom a maioria · da terra em urn pequeno 
numero de grandes propriedades de latifundios. Ate 1975, 0,8% 
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dos "estabelecimentos rurais" no Brasil tinham uma area acima de 
1.000 ha e representavam 43" da terra, enquanto 5291!1 tinham 
me nos de 10 ha de area e representavam so mente 391!1 da terra (Bra
sil, IBGE, 1980: 314-316). Diferen(fas regionais na qualidade da 
terra tornam a concentra(f§o ainda maior, em termos de sua capaci
dade para suportar a agricultura: o cadastre do Institute Nacional 
de Coloniza(f§o e Reforma Agraria (I NCAA) para 1972 reve1ou 
que 72" de todas as propriedades eram minifundios, ou estabeleci
mentos com menos de um "m6dulo rural": uma unidade de terra, 
unica para cada regi§o, oficialmente definida como o tamanho re
querido para absorver a mao-de-obra do agricultor e de sua fam I
lia por todo o ano, enquanto grande o suficiente para permitir um 
"progresso social e economico da unidade domestica" (com mao
de-obra suplementar contratada) (Silva, 1978, citado por Wood & 

Wilson, 1982). 0 grau de concentra(f§o da terra varia entre as re
gioes do Brasil, sendo mais alta no Nordeste e na Amazonia. Den
tro da Amazonia existe uma grande varia(f§o: propriedades acima 
de 1.000 ha ocupam 8596 da area total de fazendas de Mato Gros
so, mas somente 33% em Rondonia (Mahar, 1982). Dentro de 
Rondonia, o Estado onde se localizaram a maioria dos projetos de 
coloniza(f§o do governo, a concentra~o da terra varia de areas 
com lotes de colonos de 100 ha nos projetos de coloniza(fao mais 
antigos (50 ha nos projetos sendo implantados agora), para areas 
onde fazendas de 3.000 ha foram licitadas de terras publicas, pa
ra areas de propriedades ainda muito maiores. 0 coeficiente Gi
ni, um lndice da concentra~o de posse da terra, vern aumentan
do no Brasil, subindo de 0,842 no perfodo de 1950-1960 para 
0,844 em 1970 e 0,855 em 1975 (Wood & Wilson, 1982). Os al
tos Indices, de cerca de 0,86, dominam nas areas de fazendas de 
pecuaria nas partes amazonicas de Goias e Maranhao, enquanto 
os baixos Indices de cerca de 0,28 sao t I pi cos de antigas areas de 
ocupa(:§o agr leola na zona Bragantina, perto de Beh!m ( Hebette 
& Acevedo, 1979: 117-121 ). As formas de agricultura variam de 
acordo com o tamanho da propriedade. Grandes proprietaries de 
terras provavelmente se envolverao com pecuaria, enquanto os 
pequenos proprietaries sao mais propensos a plantar culturas . 
anua1s. 
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Como regra gera I I as pequenas propriedades nao produzem 
consistentemente mais ou. menos por hectare cultivado do que as 
grandes propriedades em terras da mesma qualidade, plantadas 
com culturas do mesmo tipo, mas produzem muito mais por uni
dades de area total, de acordo com um estudo do Banco Mundial 
de seis pa lses tropicais, incluindo o Brasil (Berry & Cline, 1976, ci
tado par Eckho 1979: 17-18). As unidades menores produzem 
mais por cultivar uma fra~o maior da area de terra e tambem por 
usar tecnicas mais intensivas, tal como a dupla colheita em algumas 
a-eas. No nordeste do Brasil, onde a concentra.;ao da posse da terra 
e not6ria, o estudo do Banco Mundial argumenta que a redistribui
~o da terra em pequenas propriedades daria um aumento de 80!¥ 
na produ~o agr(cola. Parece estar se desenvolvendo uma situacao 
semelhante na Amazonia, onde a llreplica~o" do sistema nordes
tino de posse da tera tem side notado por muitos cientistas soci
ais (e.g. Ianni, 1979a,b). Este pra:cesso e apenas um no meio de 
muitos na mudanca dos padroes de posse da terra na Amazonia, 
outros incluindo o desmembramento de grandes seringais (ver Car
doso & Muller, 1978: 74-76), uma estatlstica que e, em grande par
te um artefato de reajustes de limites. Um processo ·adicional e a 
subdivisao de lotes de pequenos agricultores em minifundios ainda 
menores, a medida em que a terra e dividida atraves de herancas 
(He bette & Acevedo, 1979; rvlartire, HID). Pode-se esperar que as 
diferencas da posse da terra aumentem em grande parte na regiao, 
uma vez qt.e r:ssse a primeira onda de pioneiros. A concentrac§o da 
posse da terra ocorre pela tomada de controle das posses dos pos
seiros pelas grandes propriedades, como ocorreu ao Iongo da rode
via Bellm-Brcsllia (rvlahar, 1979: 78; Valverde &Dias, 1007), ou atrcn.6 
de processes que nao aparecem nas estatlsticas do governo: a com
pra em nome de esposas, filhos ou outros parentes de varias pro
priedades, conjugadas ou pr6ximas, por recem-chegados mais abas
tados, como vern aa:>r1tBB1do nas areas de colonizac§o tais como as 
da rodovia Transamazonica ( Fearnside, 1986d). 

A concentrac§o da posse da terra tem como resultado tanto 
a produc§o mais baixa como o favorecimento de culturas que nao 
sao consumidas local mente, alem de uma contribuic§o bastante re
duzida daquilo que e :produzido para suportar a populac§o humala 
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(ver Durham, 1979 para urn excelente exemplo da America Cen
tral). 

OS LIMITES DA AGRICULTURA: CAPACIDADE DE SUPORTE 
HUMANO 

Capacidade de suporte humane refere-se a densidade de pes
seas que podem ser suportadas indefinidamente em uma area, com 
urn padrio de vida adequado, sem degrada~o ambiental, dadas 
preSUJX)Sic;Oes apropriadas relativas a tecnologia produtiva, hSbitOS 
de consume e criterios para definir urn padrio adequado de vida e 
uma degradacfo ambiental aceitavel. Criterios podem incluir uma 
seguran(:a adequada de uma dada fam rlia alcan(:ando os padraes 
em qualquer ano. Como exceder a capacidade de suporte leva ao 
fracasso em manter n fveis aceitaveis de consume e de qual ida de 
ambiental, alcan(:ar urn equil (brio numa densidade a baixo da capa
cidade de suporte e de suma importancia para o futuro a Iongo 
prazo dos habitantes da regiio. Fluxes intensos de migrantes estlo 
atualmente entrando na regiio amazonica, especialmente por Ron
donia. A popula~o de Rondonia pulou em 331", de 116.620 em 
1970 para 503. 125 no recensea mente em 1980 ( Brasi I, I BG E, 
1981: 5). A regiio· Norte (Rondonia, Acre, Roraima, Parae Ama
pa) aumentou em 65%, enquanto que o Pafs como urn todo cres
ceu em 28" durante o mesmo perlodo. 0 rapido aumento da po
pula(:Bo em areas como Rondonia, combinado com a expulslo de 
colones de grande parte da superffcie da terra por proprietaries 
e outros reivindicantes, ja instal ados a(, significa que pode-se espe
rar que as densidades populacionais excedam rapidamente a capa
cidade de suporte em areas ocupadas. 

Todos os sistemas agriculturais individuais, ja mencionados, 
tern limites finites, como os tern a agricultura em qualquer Iugar. 
Que os limites existam e que frequentemente sejam muito mais 
baiXOS do que OS recem-d'legldos a regiio OU OS ultra-entusiasma
dos planejadores do governo acham, e muito menos important& 
do que o fato da existencia desses limites. Amazonia e uma terra 
de muitas ilusoes, tanto a da area infinita como de infinite "po-
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tencial" agricola. Essas ilusoes levam os governos a propor eo pu
blico a aceitar a construc;:§o de estradas e a colonizacao agricola co
mo solucoes para problemas nacionais tais como a pobreza eaten
sao social devido a sobre-populacao, alta desigualdade na distribui
c;So da posse da terra e desemprego rural precipitado pelas geadas 
matando o cafe e mudancas nos padroes agrlcolas para empresas 
agrl colas mecanizados. 

A combi nac§o de sobre-popu lacao e distorc§o na posse da 
terra tern sido notada como o motivo fundamental para as migra
coes com destine as areas das partes amazonicas da BolIvia ( Nel
son, 1973), Peru (Aramburu, 1984), Equador (Uquillas, 1984 e 
Colombia ( Carrizosa U., 1983), junta mente com a principal fun
c;So de aliviar as tensoes sociais no Nordeste entre os objetivos de
clarados do Programa de lntegrac§o Nacional para estabelecer os 
projetos de colonizacao da rodovia Transamazonica (Ianni, 1979a; 
Kleinpenning, 1975, 1979). Apesar do alarde que acompanha o 
lancamento de iniciativas de colonizacao, seu papel em absorver: 
populacoes deslocadas tern sido mlnimo, sendo muito menor que a 
migrac§o para favelas urbanas.· No Brasil, o Programa de lntegrac§o 
Nacional absorveu somente 7.839 famllias, ou 0,3,.; do exodo ru
ral durante a decada de 1970 (presumindo-se que o programa, vir
tualmente paralisado, nao absorveu mais imigracao I fquida depois 
de 1977), enquanto que as 24.242 fam IIi as instaladas em toda a 
regiao nordestina durante a decada representa menos que urn por 
cento do exodo rural durante o perfodo (Wood & Wilson, 1982). 

A nocao de que o desenvolvimento agricola na Amazonia 
e capaz de fornecer solucoes a Iongo prazo, a "Solucao para axl1" 
como foi entusiasticamente consagrada a rodovia Transamazonica 
(Tamer, 1970), estava condenada desde o in (cio. Se fossemos fazer 
a suposicao improvavel de que toda a Amazonia Legal fosse distri
bu Ida em lotes de 1 00 ha ( 1 km2 ) da mane ira como foi feito nas a
reas de colonizacao ao Iongo da rodovia Transamazonica, somente 
5 mil hoes de fam flias, ou cerca de 25 mil hoes de pessoas ocupari
am inteiramente a regiao. lsso representa menos do que oito anos 
de crescimento para a populac;:§o brasileira de 119 milhoes em 
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1980, aumentado a taxa atual de 2,4• ao ano. 

Ao examinar OS meritos das diferentes formas de desenvolvi
mento agricultural, precisa-se ser muito clara a respeito de quais 
sio os objetivos do desenvolvimento. 0 conflito de objetivo~ e a 
causa mais comum das visoes divergentes sabre quais seriam as for
mas mais apropriadas de agricultura. Muitas das propostas para a 
Amazonia dirigem-se a resol_ver problemas fora da regiio amazoni
ca, tais como aliviar a pobreza rural nas areas originar_ias de migran
tes, esqualor urbana agravado pelo fluxo de recem-chegados em ci
dades como Sio Paulo, e oferecendo oportunidades de investimen
tos para especuladores e empresarios de regioes mais ricas de capi
tal. Cultivar a Amazonia e um desafio diffcil pobremente compre
endido e, suprir as necessidades dos residentes da Amazonia, por si 
s6, nio e uma tarefa facil, see que isso vai se realizar em uma base 
sustentavel. Tern sido feita a sugestio que o esforco de desenvolvi
mento do Brasil seja dirigido para outras regioes, tais como o cerra
do no planalto central (Goodland, 1980; Goodland et al., 1978). 
No mfnimo, eu sugeriria que a porcao do esforco de desenvolvi
mento agricola na Amazonia que for motivado por problemas fora 
da regiio deveriam ser, em vez disso, aplicados diretamente aos 
problemas dessas regioes. 

Problemas nacionais em crescimento exponencial nio po
dem ser resolvidos por um Iongo tempo atraves da explorac§'o de 
um recurso finito, como a Amazonia. Mesmo problemas que nio 
crescem s6 podem ser resolvidos, se o sistema agricultural empre
gado for sustentavel. Reconhecer OS limites da agricultura e 0 pri
meiro passo e o mais essencial, no· redirecionamento das pol fticas 
de desenvolvimento como um todo, de tal maneira que a popula
f;io humana possa ser mantida em um padrio de vida adequado, 
sabre uma base sustentavel. Calcular a capacidade de suporte hu
mane e um elemento essencial em qualquer redirecionamento co
mo esse ( Fearnside, 1979d, 1986a,f). Projetar agro-ecossistemas 
sustentaveis e tambem essencial e e uma tarefa que vai requerer 
uma completa reorientaf;io da enfase atual dada as prioridades de 
pesquisa agronomica. Atualmente, a pesquisa agricola normalmen-
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te busca obter producoes cada vez maiores ou, mais exatamente, 
em produzir cada vez maiores retornos monetarios sabre o dinhei
ro investido na agricultura. Produzir os maiores Iueras nao e neces
sariamente consistente com produc§o sustentavel (Clark, 1973, 
1976; Fearnside, 1979c). Os pesquisadores deveriamse esforcar para 
produzir sistemas sustentaveis, mesmo que as colheitas e Iueras 
fossem menores. Os agro-ecossistemas precisam tambem servir as 
necessidades de consume da familia, produzindo urn conjunto di
versificado de produtos necessaries para o consume local e fazen
do isso com urn premia para a seguranca de obter uma colheita 
adequada. As tecnologias que aumentam as producoes a custa da 
seguranca podem fazer sentido para os planejadores do governo, 
que s6 enxergam estatlsticas agregadas, ou para os ricos investido
res que podem se permitir jogar em aventuras arriscadas para maxi
mizar o "valor monetario esperado" (ver Raiffa, 1970), mas tais 
escolhas agriculturais arriscadas sao bern menos aconselhaveis para 
o pequeno agricultor que depende da colheita para alimentar sua 
fam(lia, de ano para ano. Quando uma colheita fracassa em uma 
estacfo experimental agricola, os agronomos encarregados rece
bem seu salario no fim do mes, como sempre, mas quando falha a 
col he ita de urn pequeno agricultor, sua famIlia fica com for:ne. As 
escolhas de desenvolvimento dispon lveis para a Amazonia, tanto 
agr(colas como nao-agrlcolas, tern objetivos amplamente diferentes 
em termos de sustentabilidade economica e social, competitividade 
sem subs(dios, auto-suficiencia, a oonquisla de metas sociais, r~o 
de opc;:oes de desenvolvimento, efeitos sabre outros recursos e efei
tos macro-ecol6gicos ( Fearnside, 1986c). 0 que se precisa e de 
uma colcha de retalhos de areas de usos da terra diferentes, preen
chendo diferentes necessidades e controlados por pad roes diferentes 
para qualidade ambiental (c.f. Eden, 1978; Fearnside, 1979a; Mar
galef, 1968; E.P. Odum, 1969). 0 desenvolvimento agricola deve 
ser buscado dentro de um contexte de urn sistema de compere rtes 
interligados, nenhum dos quais pode ser mudado sem que afete aos 
outros, e nao se pode esperar que urn deles sozinho alcance metas 
tais mrm sustentar urn padrao de vida adequado a pop.~!ar;a> da regi
fo. Os agro-ecossistemas devem ser sustentaveis, a concentrac§o da 
posse da terra e o consu mo tota I devem ser lirnita:b e a pop.~IBQi) 
precisa ser mantida aba ixo da capacidade de suporte. 
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