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· N a A maz6nia, a qufmica est4 intimamente ligada aos pro
blemas ambientais, assim como algumas das solu~oes destes 
problemas. Precisa-se de muito mais pesquisa, porem e mais 
importante que a~6es sejam tomadas agora baseadas nos co
nhecimentos que j4 temos. 

A quiinica coloca muitos limites sobre as o~6es de uso ra
cional das terras na Amaz6nia. Infelizmente, estes limites 
muitas vezes nio sio r~peitados, com consequencias danosas 
para o meio-ambiente e para o povo da regiio. A baixa fertili
dade do solo torna a agropecuairia improdutiva e insustent4vel 
na maior parte da regiio, a nio ser que sejam aplicadas pesa
das doses de fertilizantes. As dist4ncias que os adubos preci
sariam ser transportados, assirn como os estoques limitados de 
elementos chaves tais como f6sforo, tomam invi4veis os tipos 
de agricultura dependentes de fertilizantes quando se pensa na 
vasta escala em que o desmatamento j4 chegou na Amazonia, 
muito menos na escala impli'cita se toda ou a maior parte da 
regiao fosse convertido em usos deste tipo. 

0 f6sforo disponivel diminui no solo sob as pastagens que 
predominam no uso da terra em areas desmatadas em toda a 
Amazonia brasileira. Propostas para corrigir isto atraves da 
aduba~io nio poderiam ser realizadas em grande escala devi
do as limi~6es fmanceiras e de recursos ffsicos. 

0 cultivo intensivo de lavouras anuais exige, alem de adu
bos, de insumos qufmicos na forma de inseticidas, herbicidas e 
fungicidas. Estes causariam problemas severos se usados em 
grande escalas. A "tecnologia de Yurimaguas'\ sendo testada 
no Peru, demonstra a dificuldade· de aplicar agricultura inten
siva de quimicos em extensas areas na Amaz6nia. 

As melhores o~6es para o uso sustentado de grande areas 
na Amazonia e a extr~io de produtos florestais mantendo a 
cobertura florestal intacta. lsto evita a perda dos estoques de 
nutrientes que ocorre quando os mecanismos de ciclagem de 
nutrientes da floresta sao quebrados pelo desmatamento. 
TambCm se mant6m as fun~6es ambientais da floresta, assim 
como os muitos produtos Unicos que apenas a floresta e capaz 
de produzir. Compostos qufmicos para uso medicinal repre
sentam uma categoria importante deste produtos. Precisa-se 
de mecanismos para utilizar e dar compens~ao para o valor 
das informa~6es qufmicas que estio armazenadas nas plantas e 
animais da floresta, e o conhecimento destes usos que tern sido 
adquirido ao Iongo de mil~nios .pelos povos indfgenas, assim 
como pelos seringueiros e outros habitantes tradicionais da 
floresta. 0 valor destas inform~ vai muito al6m dos lucros 
que podem ser ganhos pela venda das drogas. 

0 desmatamento em grande escala causa muitos impactos, 
alguns dos quais do de natureza qufmica. 0 aquecimento pia-
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netario por meio do efeito estufa recebe uma contribui~ao 
substancial a partir dos gases lan~ados na atmosfera pelo des
matamento amazonico. Se toda a Amazonia Legal Brasileira 
fosse convertida em pastagens, 50 bilh6es de toneladas (giga
toneladas ou an de carbono seriam liberados. Sea transfor
ma<;ao em pastagens fosse ocorrer ao Iongo de urn periodo de 
50 anos, a libera~io media anual seria de 1 GT, ou 20% do to
tal global proveniente da queima de combustiveis f6sseis. A 
taxa atual de desmatamento de 43.000 km2/ano Iibera aproxi
madamente 0,47 Gt/ano de carbono, ou 8-9% do totallibera
do de combustfveis f6sseis no mundo. 0 impacto sobre o efei
to estufa seria maior do que isto porque uma parte da libe
r~<;io de carbo no ocorre na fonna de metano (que mio e libe
rado pela queima de combustfveis fosseis); o metano e mais 
potente que o di6xido de carbono por tonelada de carbono, em 
provocar o efeito estufa. 

Embora os dirigentes do govemo brasileiro tenham inter
pretado os c4lculos de libe~io de carbono pelo desmatamen
to como indicando urn papel relativamente pequeno, eles estio 
enganados. 0 contraste e maior se os beneficios minguados do 
desmatamento sao lev ados em conta. A queima de combustf
veis f6sseis no Brasil libera anualmente 0,10 GT de carbono. 
Esta libera~ao leva a todos os beneffcios do uso de carvio mi
neral, petr6leo e gas natural na industria, transportes e ativi
dades domesticas no Pais. Em contraste, o desmatamento, que 
libera anualmente quase cinco vezes mais carbono, deixa atnis 
apenas pastagens degradadas e florestas destrufdas. 0 con
traste tambem e enorme em base per capita: urn unico fazen
deiro que desmata 3.000 ha libera tanto carbono quanto uma 
cidade de 150.000 habitantes queimando combustfveis f6sseis. 

Os ecossistemas aqmiticos na Amazonia sofrem altera~l>es 
quimicas como resultado do desenvolvimento. As represas na 
Amazonia sio deixadas com as mores em pe apodrecendo na 
agua, produzindo gas sulffdrico e acidos que corroem as tur
binas das hidreletricas. A agua tambCm torna-se anoxica, 
matando peixes nos rios a jusante das barragens, como ocor
reu em Tucuruf e Balbina. 0 metano tambem esta sendo libe
rado, que traria uma contribui~io adicional significante ao 
efeito estufa se a ELETRONORTE construir as 80 hidreletri
cas planejadas na Amazonia (independente da data projetada 
de compl~io). 

A cont~io por mercUrio e uma grande amea~a a sau
de publica oa Amazonia. 0 povo da regiio, que es~ comendo 

.peixi sem ~ntir nenhum efeito danoso, nio se deu conta do 
perigo que isto repr~nta. Em Minimata, Japio, a f4brica 
Chisso de acetilaldefdo com~ou lan~ar mercurio na bafa de 
Minamata em 1932, mas foi apenas em 1956, ou 24 anos de
pois, que o primeiro caso do mal de Minamata (o envenena
mento por mercurio) foi detectado. Na forma me til, apenas 25 
miligramas de mercurio acumulados num ser humano que pesa 
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70 kg sio o suficiente para provocar os sintomas do mal, e 
100 miligramas sao fatais. J4 ·que alguns mi16simos de grama 
podem provocar esta doen~a tr4gica, apenas uma pequena 
fr~o das centenas de toneladas de merc"6rio met4lico lan~a
das nos rios Amazonicos pelos garimpeiros de ouro precisa ser 
transformada em metil merc"6rio e passar pela cadeia alimentar 
at~ aos seres humanos. Tragicamente, sao as es¢cies mais ba
ratas de peixes que fomecem a protefna aos pobres que sao os 

mais contaminados. 0 governo precisa ter a coragem de tomar 
medidas eficazes para parar o uso de merc"6rio. 

Os qufmicos tem um papel chave no combate de muitos dos 
probl~mas que enfrentam a Amaz6nia. Eles precisam utilizar 
os seus talentos para enfrentar os problemas da regiiio, e para 
ver que os resultados das suas pesquisas estao traduzidos em 
mudan~as efetivas de polfticas govemameritais. 


