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DESMATAMENTO 

0 desmatamento na Amaz8nia destroi as oportunidades para uso 
sustentAvel da floresta, sobretodo o aproveitamento dos servi~os 
ambientais, inclusive a manuten~~o da biodiversidade. Sabemos que 
a ta:v:a de d~:z.smat,amento n,3. Amaz8nit:"l Lc?g,al i::omo um todo diminuiu 
significativamente entre 1987 e 1991. A taxa anual de 11,1 mil km 2 

em 1991 foi apenas a metado da m&dia anual de 20,3 mil km 2 entre 
1978 e 1988. Nunca deve ser esquecido, no entanto, que a taxa mais 
baixa de 11,1 mil km 2 por ano ainda ~ uma area enorme destruida a 
cada ano, praticamente todo para usos insu~)tentaveis tais como 
pastagens e que traz muito pouco beneficio ~ popula~~o da regi~o. 
A ta~r.a anual de 11,1 mil km 2 , ou 1,11 milhe;IE?S de hectarE•s C:ha), 
representa um m~dia de mais de 3 mil ha por dia, ou mais de 2 ha 
por minute•. 

Diminui~~o das taxas de desmatamento entre 1987 e 1991 n~o 
representa uma tend~ncia que possa ser extrapolada para o futuro 
at~ que o problema de desmatamento simplismente desaparesca, como 
alguns oficiais do governo tern alegado. As taxas mais baixas s~o 
e;-,:plicadc•s princip<3lmf?nte pelo agravamento da •:ri~5e economii::a 
brasileira ao longo deste periodo. FazendeiYos simplisrnente n~o 
tem dinheiro para investir em aumentar os seus desmatamcntos no 
ritmo que eles seguiram no passado. Uma mudan~a na politica sobre 
concess~o de incentivos fiscais, embora importante e nei::essaria, 
n~o eY:pl ica c• decl l.nio·;: c• decr·eto (Ne•. 151 :> que suspende a 
aprova~•o de incentivos foi emitido em 25 de junho de 1991, que era 
depois que quase todo o declinio observado em taxas de desmatamento 
ja tinha acontecido. 

N~o apenas o passado mas tamb~m o efeito futuro potencial do 
decreto sabre incentivos ~ menoY que muitos acreditam. 0 decreto 
~ uma modifica~~o de um decreto anterior (No. 101 de 17 de abril de 
1991, que regulamenta L0i No. 8.167 de 15 de Janeiro de 1931), e 
apenas abrange os incentjvos que eram incluidos no decretc anterior 
(i.e. apenas n 1:•vos in•:ent:ivos). Os muito~::. pro.Jetos com ir1centivo'.:; 
j a apr c•vados s~ei ma is import ant es '.:iue os pouc:: cis n•::-vc•s que:, ser i am 
acrescentados ~ 1 ista a :ad.:~ ,:1ni:::1 qu~? pass.:• .. 

A sL1ma import ~nc i ,:;i. da rec ess:.~o c~c on Sm i c ,:;i. sign if i ca qu2 <:1s 
t.:.'\~1:,as d~= desmatamento pod~=m aumentjar de novo quando a 1~conomia 
brasileira recupere, a n~o ser que o governo tome medidas agora 
para remover os motivos subjascentes do desmatamento. Isto precisa 
ser feito base<::ido num entendimento re,3]. ii::;tii:::o de quern esta ccirtandc• 
a floresta. 
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A ideia de que c• desmatamento e resultado de camponeses pobre 
1: 1: 1rtar a flore<..:;ta para se al imentar ~ prc•movida p•:•r pol it1.:os '1. 
AmazSnia para justificar as suas alega~~es de que qualquer um qJ 
sugere quf2 1:1 desmatamento e nc11: iv1:1 ci? ::,:ont:Y-a C• pC•VO::. Of i·: iais .j 

gc•verno central tambem comei;ariam a culpar os pobY"e~! pet 
desmatamento, usandc:i o argumento err~·neo de que a ativideide d1J 

grandes fazendeiros tern sido controlado pela suspens~o d•) 
inc:ent ivos, e, portant1:1, a derrubada. que 1:1:1nt inua e a obra d1) 
pequenos agricultores. Na realidade, os custos sociais de reduz1 
a taxa bastante seria muito menor do qu<-? e sugerido por· a.queles q11, 
culpam a pobreza pelo desmatamento. 

A distr ibuic;~c· de• desmatamento de 1·3·31 entre os nc•ve Estad1)~ 
da regi~o indica que a maioria da atividade e em estados dominado~ 
pc•r fazendeirccs: o Est ado de Mato G;'"oss1:1 s•:•z inhc• repres~:mta 26/. d~ 
total de 11,1 mil km 2 • Mato Grosso tern o maior percentual dds su~ 
terras privadas em fazendas de 1000 ha ou mais: 84% na epoca ili 
cens•:• .:\grc•-pecu~r io em 1'385. Em contraste, Rc1nd8nia, qui-? e 1.11 

Est ado que se tor nc•u f amc•so pel r:.1 desmat ament o pc•r pequenos col ono•.;, 
t inha apenas 10% do tc•tal de descnatamentc• fei to em 1'391, e C• Ac1 
ti nha 31... 0 nt.'.tmer·c· de pr opr i edades em c ada c 1 asse de t amanhc 
expl ica 74/. da var i~n·: ia nas ta~.~as de desmat(:imento ao nivd 
estadual. Os pequenos agr icul tc•t"es (com menos de 100 ha de terr.r 
represent am em tc•rno de 30% da 2.t: ividade de desmatamento, com 1)! 
autos 70% sendo feito por fazendeiros medics ou grandes. 

0 QUE PRECISA SER FEITD 

0 governo deve desencore.jar mais desmatamento. lmpc•st•.1! 
pesado~s devem ser cobrados sobre a revenda de ter;ras, ass11 
remc1vendo c•s lucros da especulat;~c· (o des,matamentc• e usadc• pu1 

especuladores para evitar a perda das suas pc•sses, visando u111, 

venda posterior da terra). F'al~r::i.r de usar cc desmatamento COMI 

indicf? de "benfr:itoria" na cc•nce<;~o de titulos de terra ~;eria C•Utri 

ffif?dida ·~·bvi.3. que n~c· custar ia nenhum dinheiro. Uma dee is~c· de aH 
niveJ para !JE.Q_ abr ir areas atualmente inacess:lveis pela eY.pans~o Cli 

re'de rc•dovi~ria tambem seria um passo chave que e inteirament1 
dentro da capacidade do gove;rn•:•; t<ambem pouparia muitc• dineiro 
Outras medidas necess~rias incluem a remo<;~o dos subsidio 
remanescentes, o foY-telecimento dos procedimentos para o Relat6r! 
do Impacto sobre o Meic• Ambiente (RIMA), implementar reform 
agraria tantci na Amazonia •:omo (-?m ~reas fcintes de migrantes 1 

oferecer alternativcis de emprego tanto em ~reas rurais e urbanas 

Os servic;os ambientais da floresta representam o p oduto ma: 
valioso da Amaz8nia. Precisa encontrar maneir~s para undamenti 
a manuten<;~o tanto da floresta como da pc•pulat;~o huma 1 :t. nc, \1.:d' 

destes servi~os, ao inv~s de tentar gerar renda com e 1an~~0 d~ 
areas desmatadas e pela venda da madeira. 
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