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RE SUMO 

A conversao da Amazonia Legal brasileira (5 x 10 6 km2 ) em 
pastagens daria uma contribui9ao signif icativa para o problema do 
carbono global durante as poucas decadas em que se poderia esperar 
que durasse a floresta. O presente estudo atualiza meus calculos 
anteriores da magnitude dessa contribui9ao e reve controversias que 
cercam a biomassa das florestas da Amazonia e a importancia de 
varias fossas possfveis de carbono dentro da regiao. A melhor 
estimati va atual e de 49 I 7 G toneladas (Giga toneladas = 10 9 

toneladas metricas de carbono) liberadas a longo prazo. 

INTRODUQAO 

A regiao da Amazonia brasileira esta sendo convertida em paste 
para gado a uma taxa rapida (Fearnside, 1983) . Sao necessaries 
calculos de quais impactos ambientais decorreriam de uma hipotetica 
conversao completa para fornecer aos tomadores de decisoes as 
informa9oes que eles necessitam para julgar se a a<;:ao para center 
o desmatamento valeria cs substanciais custos f inanceiros e 
politicos para que se consiga essa meta. O presente estudo 
atualiza e amplifica minha discussao de "Floresta Amazonica 
Brasileira e o Problema Global do Carbone" (Fearnside, 1985). 

o estudo anterior (Fearnside, 1985) reve as controversias 
academicas que cercam o papel potencial do desmatamento come uma 
fonte de C02 atmosferico e a interpreta9ao desses desprendimentos 
em termos de mudan9as climaticas. Foi feito um calculo do estoque 
de biomassa e de carbono da vegeta9ao natural e solo de superf fcie 
nos 5 x 106 km2 da Amazonia Legal brasileira. 0 calculo para a 
vegeta9ao esta aqui resumido nas Tabelas 1 e 2. As fontes de 
informa9ao usadas podem ser encontradas em Fearnside (1985) . 1 

APERFEIQOAMENTO DA ESTIMATIVA DA BIOMASSA DA FLORESTA DENSA 

Como o grosso do estoque da biomassa e carbono da regiao 
Amazonica esta no tipo de vegeta9ao de floresta densa, o aumento da 
confiabilidade da estimativa para esse tipo tera maier impacto 
sobre cs resultados finais. Como a biomassa da floresta varia 
grandemente em diferentes partes da regiao, alem da alta 
variabilidade sobre distancias de alguns metros, a confian9a nas 
poucas estimativas diretas a partir das tecnicas destrutivas 
acarreta o risco de erro causado per amostragem inadequada. Existe 
uma op9ao inevitavel entre usar um pequeno numero de medi96es de 
alta qualidade e a representatividade conseguida per uma base maier 
de medi9oes menos confiaveis. Nesse case, e provavelmente 
justif icada a incorpora9ao de aproxima9oes indiretas de biomassa 
derivadas de inventarios florestais. 

Como foi mencionado em meu estudo anterior, Brown & Lugo 
(1984) usam estimativas de volume de madeira de inventarios de 
florestas existentes feitas pela Organiza9ao de Alimenta9ao e 
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Agricultura das Na95es Unidas {F .A.O) para chegar ao valor de 
biornassa de apenas 155 11 toneladas ha- 1 para "florestas tropicais 
arnericanas latif6licas fechadas, produtivas, intocadas". Qualquer 
urn que tenha realrnente pesado a biornassa diretarnente na Arnaz8nia 
brasileira chegou a valores rnaiores do que o dobro dessa cifra 
(Tabela 3). Os inventarios do volume de rnadeira estao sujeitos a 
erro porque rnede-se sornente as arvores grandes, acirna de urn minima 
de 25 cm de diarnetro na altura do peito {DAP) no conjunto de dados 
usado por Brown & Lugo {1984: legenda da Figura 1). Brown & Lugo 
usararn urn fator de 1,6 para corrigir a biornassa de troncos ~10 cm 
DAP para a biornassa total e urn fator de 1, 2 para converter o 
"volume cornercial" para arvores ~25 cm DAP para urn valor estirnado 
para toda a biornassa em arvores ~10 cm DAP. O sub-bosque foi 
desprezado mas isso afetaria a biornassa em rnenos que 2% {Brown & 
Lugo, 1984: 1291). Enquanto arnbos os fatores de corre9ao parecern 
razoaveis, o resultado para as 11 florestas tropicais Arnericanas 
latif6licas fechadas, produtivas, intocadas" e tao rnais baixo do 
que os valores a partir de rnedi9oes diretas que e necessario urna 
observa9ao rnais detalhada antes de aceita-lo coma aplicavel a 
Arnaz8nia brasileira. 

Pode-se fazer urn calculo a grosso rnodo da biornassa na Arnaz8nia 
brasileira ernpregando-se os rnetodos e a rnaior parte dos dados 
usados por Brown & Lugo. Os quatro volumes de dados publicados por 
F.A.O. usados por Brown & Lugo na parte brasileira de seu estudo 
es tao disponiveis em Manaus {Heinsdij k 1 1957, 1958a, b, c) . Urn 
volume usado por Brown & Lugo que nao foi publicado por F.A.O. nao 
esta disponfvel em Mana us {Japiassu & G6es Filho, 1974) , e urn 
volume de F.A.O. que nao foi usado por Brown & Lugo esta disponivel 
(Glerurn, 1960). Os resultados para as 16 localidades observadas 
nos volumes que estao disponiveis em Manaus sao apresentados na 
Tabela 4. A estirnativa media para a biornassa total e de 226 11 
toneladas ha- 1 • Usando-se isto corno o valor da biornassa para a 
f loresta densa de terra f irrne nos calculos para a Amazonia Legal 
brasileira, o estoque total de carbono e de 41,42 G toneladas--urna 
redu9ao de 3111% do valor dado em Fearnside (1985). 

Ao converter volumes para valores de biornassa, Brown & Lugo 
aplicararn urn procedirnento rnais sof isticado do que o usado na 
deri va9ao da Tabela 4. El es selecionararn urna subarnostra de 
hectares observados dentro da qual eles cornputararn a rnassa das 
arvores individuais classificando-as em grupos por especies e 
aplicando a media de densidade de rnadeira para cada grupo. Pires 
(1978: 613), urn botanico que residia em Belem durante o periodo em 
que as pesquisas da F.A.O. forarn levadas a efeito, criticou 
bastante a pesquisa pelos rnetodos usados na identif ica9ao das 
arvores, o qual ele declara que pode produzir taxas de erro de ate 
90%. Assirn, as cornputa9oes rnais refinadas de densidade usadas por 
Brown & Lugo (1984) podern nao ter produzido urn resultado rnais exato 
do que o derivado na Tabela 4 corn a aplica9ao do valor de 0,62 da 
densidade media da rnadeira para a America Tropical de Brown & Lugo 
{1984: 1291), diretarnente os valores do volume que aparecern nos 
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relatorios da F.A.O., e podem bem ser menos confiaveis por terem 
usado somente uma subamostra em vez de todo o conjunto de dados da 
F.A.O. 

0 valor de 155, 1 toneladas metricas ha- 1 de Brown & Lugo 
(1984) e mais baixo do que as estimativas derivadas de volume para 
todos as 16 localidades exceto uma na Amazonia brasileira 
apresentadas na Tabela 4, tornando altamente improvavel a 
aplicabilidade de um valor tao baixo para a Amazonia brasileira. 
Brown & Lugo usaram grandee areas de tipos de f lorestas derivadas 
de mapas de dados meteorol6gicos, o que e um avan90 sabre a simples 
media de localidades amostradas dadas na Tabela 4. E dif icil 
imaginar, no entanto, que a corre9ao para as areas de tipos de 
florestas resultaria em uma diferen9a dessa magnitude. A 
explica9ao mais plausfvel e a inclusao de areas fora da Amazonia 
brasileira na estimativa de Brown & Lugo. De qualquer maneira, 
mesmo que fossem usados seus valores para America Tropical em vez 
das 361,5 toneladas metricas ha- 1 para as florestas densas de terra 
firme (Fearnside, 1985 e Tabela 1), o desprendimento de carbono 
para a Amazonia Legal seria de 31, 64 toneladas (uma redu9ao de 
47, 3%) . Como foi demonstrado no trabalho anterior, 11 seriam 
liberadas quantidades climaticamente signif icativas de carbono com 
a derrubada das florestas da regiao, mesmo que se provasse correto 
o valor muito mais baixo baseado no volume de madeira" (Fearnside, 
1985: 182). 

Onde, entao, ficamos nos no que diz respeito a melhor 
estimativa para a biomassa da floresta densa na Amazonia 
brasileira? Apesar das aproxima95es envolvidas no uso dos dados de 
pesquisas florestas de grandee arvores, o uso desses conjuntos de 
dados para a estimativa da biomassa e uma abordagem promissora. 
Como as localidades das estimativas nas Tabelas 3 e 4 nao se 
sobrepoem, provavelmente a melhor estimativa atualmente seria a 
media para as 19 localidades a partir da combina9ao das duas 
Tabelas (usando Klinge et al., 1975 para o valor de Manaus na 
Tabela 3: ver nota c da Tabela) . A media resul tante para a 
biomassa da floresta densa e de 254,5 toneladas ha- 1 • 

A biomassa da f loresta densa mais baixa traria toda a carga de 
carbono para a Amazonia brasileira para 145,34 G toneladas 
(usando-se 0,45 para o conteudo de carbono), uma redu9ao de 24,5% 
para a estimativa dada no trabalho anterior. Usando-se o valor de 
Brown & Lugo (1982, 1984) de 0,50 para o conteudo de carbono, o 
carbono total para a Amazonia brasileira seria de 50,38 G 
toneladas, ou 16, 2% ma is baixo do que a estimati va do trabalho 
anterior. 

Futuros aperfei9oamentos da estimativa acima para a biomassa 
da f loresta densa serao provavelmente resultado da analise (agora 
em andamento) do volume e de dados de amostras destrutivas da mesma 
localidade. Foram coletados dados desse tipo em uma area pr6xima 
a Manaus que esta sendo estudada pelo Instituto Nacional de 
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Pesquisas da Amaz8nia (INPA) e World Wildlife Fund-US (WWF-US). 
Analises preliminares de parte da amostragem destrutiva no estudo 
em Fazenda Porto Alegre e Fazenda Dimona conf irmam as estimativas 
altas de biomassa de outros trabalhos na regiao de Manaus. Os 
dados de biomassa, combinados com a pesquisa de Dra. Judy Rankin 
sobre mais de 30.000 arvores com ~10 cm DAP (todas com cole9oes 
botanicas), deveriam fornecer a chave para uma interpreta9ao 
aperfei9oada das pesquisas florestais atraves da Amaz8nia. 

CAMADAS DE SOLO PROFUNDO 

A estimativa do artigo anterior foi conservador ao desprezar 
o desprendimento de carbono do solo abaixo de 20 cm de profundidade 
(Fearnside, 1985: 182). Brown & Lugo (1982: 183) estimaram os 
estoques de carbono em ate 100 cm baseados em amostras de 20 cm de 
profundidade usando a rela9ao de que os 20 cm superiores contem 45% 
do carbono do solo em um perf il de 1 O O cm. Os resul tados 
preliminares da pesquisa de solo feita pelo Projeto de Dinamica 
Biol6gica de Fragmentos Florestais do INPA/WWF-US (anteriormente 
"Tamanho Minimo Critico de Ecossistemas") nas reservas do Projeto 
perto de Manaus indicam um valor semelhante de 42% (N=3 perf is) . 
Aplicando-se isso aos valores de superficie de solo usados no 
artigo anterior acrescentaria outras 2,76 toneladas ao 
desprendimento de carbono do solo, trazendo o total para 64,54 G 
toneladas, um aumento de 4,4% (ver Tabela 5). 

APERFEI~OAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE BIOMASSA DE PASTAGEM 

O valor para a biomassa de pastagem a partir do trabalho de 
Hecht (1982) em Paragominas, Para, (usado em Fearnside, 1985) pode 
agora ser substituido por um valor de meu trabalho em Ouro Prete do 
Oeste, Rond8nia. Considero o valor de Rond8nia mais confiavel 
porque inclui o monitoramento do peso seco da biomassa durante um 
ciclo anual complete em duas localidades. Na Tabela 5 e dada a 
revisao dos calculos do desprendimento de carbono. A biomassa 
media de pastagem e significativamente mais alta (10,67 toneladas 
peso seco ha- 1 diferente das 0,95 toneladas ha- 1 ), mas o 
desprendimento de carbono diminui em somente 3, 4% para 59, 71 G 
toneladas. 

VEGETA~AO NAO-NATURAL 

As estimativas do estoque de biomassa e de carbono no trabalho 
anterior (e nas Tabelas 3 e 4) sao para vegeta9ao natural. Como 
uma parte da regiao j a foi convertida para outras formas de 
vegeta9ao, incluindo floresta secundaria, os desprendimentos de 
carbono seriam ligeiramente mais baixos com a conversao para 
pastagem a partir dos atuais usos da terra. Valores confiaveis 
para a area de vegeta9ao secundaria sao dif iceis de se obter pois 
somente os trechos mais novos podem ser detectados pelas imagens do 
satelite LANDSAT (Fearnside, 1982). 
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Lanly {1982} publicou uma compila9ao para a F.A.O., divulgada 
por todo o rnundo, das estatisticas oficiais das areas de florestas. 
Nao conhe90 a base das cornunica9oes of iciais usadas coma base para 
o relat6rio de Lanly (1982}. Suas tabula9oes apresentam areas na 
"America Tropical 11 {aglomeradas para 24 paises} para florestas 
prirnarias e secundarias em forrna9oes 11 abertas 11 e "fechadas 11 (Lanly, 
1982: 50}. As areas relacionadas para floresta tropical 
correspondem a 13,8% para florestas fechadas e 22,1% para florestas 
abertas; esses valores sao rnais altos do que eu esperaria para a 
Amazonia brasileira. Issa pode ser devido, em parte, ao fato de 
que a Amazonia brasileira nao esta tao densarnente ocupada quanta as 
florestas tropicais na maioria dos outros paises. Mesmo que se 
aceite as porcentagens de areas de floresta secundaria relacionadas 
por Lanly para a America Tropical como aplicaveis a Amazonia 
brasileira, o efeito sabre minha estimativa dos estoques de carbono 
nao e grande. Considerando-se o cerrado coma aberto e os tipos 
remanescentes coma fechados {com a exce9ao dos campos umidos, que 
nao sao florestas}, o estoque de carbono total seria diminuido para 
53,7 G toneladas {uma dirninui9ao de 10,6%} sea floresta secundaria 
media for presumida como tendo 25% da biomassa da floresta 
primaria. Infelizmente, nao existem dados diponiveis sobre as 
distribui9oes de idade e de biomassa das florestas secundaria. 

CONTEUDO DE CARBONO DA VEGETA~AO 

Usei urn valor baixo para o conteudo de carbono da biornassa da 
floresta {0,45} no trabalho anterior um valor usado em varias das 
estirnativas existentes {At jay et al., 1979: 141; Galley, 1975 
citado por Hampicke, 1979: 219; Woodwell et al., 1978}. Atjay et 
al. (1979: 141} escolheu o valor tradicional de 0,45 somente "por 
razoes de compara9ao 11 com estudos anteriores. Usando dados da 
revisao de Atjay et al. {1979: 142} para as medi95es do conteudo de 
carbono de partes das plantas, Brown & Lugo {1982: 174} calcularam 
um valor media de o, 51 para o conteudo de carbono da floresta. 
Provavelmente e justificavel adotar O valor de 0,50 usado para OS 
calculos de Brown & Lugo (1982, 1984} pois os dados de Atjay et al. 
sao mais compulsives do que mera tradi9ao. Usando-se 0,50 coma 
valor para o conteudo de carbono aumentam-se os estoques de carbono 
resultantes em 11,15 {Tabela 5}. 

SUMIDOUROS PARA CARBONO DENTRO DA REGIAO 

Carvao Vegetal 

A forma9ao de carvao vegetal durante a queirna da f lores ta 
impede que um tanto do carbono na biomassa da f loresta entre na 
atmosfera (ver Fearnside, 1985: 181} . Foi escolhido urn valor 
conservador para o fator de carboniza9ao. Como foi rnencionado no 
meu trabalho anterior (p. 180), foi suspeitado coma sendo alto o 
fator de carboniza9ao pesado de 11,9% derivado a partir de 
Goudriaan & Ketner (1984} usado nos calculos. Nossas medi9oes no 
INPA em urna queirnada pr6xima de Manaus tern, desde entao, confirmado 
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isso, produzindo um valor de cerca de um ter90 do valor usado. 
Embora a variabilidade entre as fazendas seja alta (Fearnside, 
1986a,b), o impacto do desmatamento seria um tanto maior do que o 
demonstrado pelos calculos anteriores (Fearnside, 1985: 180). 

Uma parte do carbono se acumularia nos solos sob pastagem em 
uma escala de tempo de seculos atraves da deposi9ao do carvao 
inerte proveniente das queimadas repetidas do pasto ou da f loresta 
secundaria entre o uso intermitente da terra como pasto. Na escala 
de tempo de umas poucas decadas, no entanto, a quantia de carbono 
depositada como carvao seria minima em compara9ao com as libera96es 
maci9as causadas pela remo9ao da floresta. 

Regenera9ao de Florestas Secundarias 

Um sumidouro que poderia absorver uma pequena parte do carbono 
liberado e o crescimento das florestas secundarias (Fearnside, 
1985: 180-181). Como nao existem pesquisas das idades ou da 
biomassa das f lorestas secundarias no memento do corte que se segue 
ao abandono do pas to, os ca sos que tenho observado perto de 
Altamira, Para, tern sido muito menores do que 10% da biomassa 
original, o valor usado no meu trabalho anterior como uma 
ilustra9ao de como mesmo uma recupera9ao a esse nfvel ainda 
resultaria em desprendimentos de carbono climaticamente 
significativos. 

Lugo & Brown tern argumentado que a regenera9ao da f loresta 
secundaria poderia negar bastante os efeitos do desmatamento 
(Brown, 1980; Brown & Lugo, 1982; Lugo & Brown, 1981, 1982). Como 
foi explicado no meu artigo anterior (Fearnside, 1985: 181 e nota 
4), as taxas de recupera9ao para a floresta secundaria na cultura 
itinerante (usada por Lugo & Brown em seus argumentos) sao muito 
mais rapidas do que as taxas de recupera9ao de pastes degradados. 
Como e o pasto que substitui a maioria da f loresta que esta agora 
sendo derrubada na Amazonia brasileira (Fearnside, 1983), esses 
argumentos sao enganosos. 

Estimativas a grosso modo do impacto da substitui9ao da 
floresta original pela floresta secundaria ou por pasto abandonado, 
quando comparadas com o cenario "de base" de completa substitui9ao 
por pas to ro9ado, estao na Tabela 6. Mesmo uma hipotetica completa 
substitui9ao de pastagem por floresta secundaria de uma biomassa 
media presumida de 50 toneladas metricas ha- 1 resultaria em uma 
mudan9a de libera9ao de carbono de menos de 15%. 

11 Fertiliza9ao 11 de Di6xido de Carbone 

Um terceiro fator que ja foi reivindicado como possivel de 
absorver carbono e a resposta da vegeta9ao a niveis mais altos de 
co2 atmosferico. A 11 fertiliza9ao 11 com co2 supostamente permitiria 
tanto o estfmulo do crescimento das florestas existentes quanto a 
dispersao de florestas em areas nao arborizadas (£L.9:. Idso, 1984). 



8 

politica, a rnassa de inforrna9ao espalhada e altarnente diversif icada 
sabre o papel potencial do desrnatarnento da Amazonia em urna rnudan9a 
de clirna induzida pelo C02 • A rnelhor estirnati va atual para a 
libera9ao a longo prazo da conversao da Amazonia Legal para 
pastagern e de 49,7 G toneladas C (19,6% rnais baixo do que rninha 
estirnativa anterior) . Mesrno que a conversao para pastagern se 
realizasse em urna taxa consideravelrnente rnais vagarosa do que a 
irnplici ta pelas tendencias recent es, a liberac;:ao de C02 
provavelrnente excederia 20% da taxa anual atual de desprendirnento 
a partir do cornbustivel f6ssil durante as decadas em que a f loresta 
continuar a existir. O irnpacto do C02 liberado pela conversao para 
pastagern acrescenta-se a lista dos custos hurnanos e arnbientais do 
desrnatarnento e indica o born sense de se irnplernentar rnedidas 
politicas para controlar o processo. 2 
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NOT AS 

1 Aproveito esta oportunidade para corrigir uma inconsistencia 
entre a tabela e o texto do trabalho em Interciencia (Fearnside, 
1985) no que diz respeito a biomassa acima do solo e total. A 
segunda das duas referencias a biomassa 11 acima do solo" na pagina 
180 e as tres referencias na pagina 184 estao incorretas e deveriam 
ser mudadas para que se leia biomassa 11 total 11 

• A tabela est a 
correta, bem como os calculos com a exce9ao da seguinte modifica9ao 
(a qual aumenta em vez de diminuir a quantia de carbono liberada no 
final) . Na pagina 180 a fra9ao convertida para carvao estava 
apl icada, incorretamente, para a biomassa total ( 6 O, O 9 G 
toneladas) , em vez de aplicada para o valor menor de biomassa acima 
do chao (45, 41 G toneladas) . A quantidade de carbono estocado coma 
carvao f oi, por is so, exagerada e o impacto a longo prazo do 
desmatamento sobre o desprendimento de carbono para a atmosfera 
subestimado por 3,2%. As duas referencias as 54,69 G toneladas na 
pagina 180 devem ser mudadas para 56,44 G toneladas. 

2 Os dados sobre a biomassa da f loresta e queimadas em Manaus 
foram coletados sob o patrocinio da World Wildlife Fund-US; Michael 
Keller, Fernando Moreira Fernandes e Niwton Leal Filho executaram 
a colheita da biomassa. Os dados sabre biomassa da pastagem e 
vegeta9ao secundaria foram coletados sob o patrocinio do Componente 
de Tecnologia e Ciencia do Projeto POLONOROESTE; Gabriel de Lima 
Ferreira, Roberto Aparecido Custodio, Fernando More Fernandes e 
Ronalda Gomes Chaves participaram no trabalho campo. As 
instala9oes para a secagem foram fornecidas pela Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA) na Altamira e pelo Centro de 
Pesquisas de Produtos Florestais (CPPF) do INPA em Manaus. Este 
trabalho foi apresentado no "Workshop on Biogeochemistry of 
Tropical Rain Forests: Problems for Research", Piracicaba Sao 
Paulo, 30 de setembro 4 de outubro de 1985 (Fearnside, 1987). 
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TABELA 1: BIOMASSA DE TIPOS DE VEGETA<;AO NA AMAZONIA LEGAL 
BRASILEIRA (peso seco, tonelados ha- 1 ) 

Tipo de 
vegetac;:ao 

Flores ta 
densa de 
terra f irme 

Floresta de 
cerrado 

Flores ta 
serana 

Outros 
tipos de 
f loresta de 
terra f irme 

Campo umido 
(terra firme 
e varzea) 

Florestas 
inundadas 
(varzea e 
igap6) 

Mangues 

Viva 
acima do 
solo 

251,7 

37,8 

198,0 

277,5 

71,5 

158,1 

162,5 

Abaixo 
do solo 

86,3 

25,2 

64,8 

70,3 

31,9 

54,2 

190,0 

Liteira e 
morta acima 
do solo 

23,50 

7,7 

3,15 

22,2 

6,7 

3,34 

102,1 

Total 

361,50 

70,7 

265,95 

370,0 

110,1 

215,64 

454,6 
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TABELA 2: ESTOQUES DE CARBONO EM VEGETA<;AO 11 NATURAL 11 NA AMAZONIA 
LEGAL BRASILEIRA {G tonelados C) 

Tipo de 
vegetac;:ao 

Area 
{km2 ) 

Floresta 3.063.000 
densa de 
terra f irme 

Floresta 1.290.520 
de cerrado 

Floresta 26.000 
serana 

Outros 259.000 
tipos de 
f loresta de 
terra f irme 

Campo umido 165.000 
{terra firme 
e varzea) 

Florestas 70.000 
inundadas 
{varzea e 
igap6) 

Mangues 1.000 

TOTAIS 4.874.520 

Viva 
acima do 
solo 

34,69 

2,20 

0,23 

3,23 

0,53 

0,50 

0,01 

41,39 

CARBONO TOTAL 60,09 G tonelados 

Abaixo 
do solo 

11,90 

1,46 

0,08 

0,82 

0,24 

0,17 

0,01 

14,68 

Liteira e 
morta acima 
do solo 

3,239 

0,450 

0,004 

0,260 

0,050 

0,011 

0,005 

4,020 
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TABELA 3 : ESTIMATIVAS DA BIOMASSA NA FLORESTA DENSA DE TERRA FIRME 
NA AMAZONIA BRASILEIRAa 

Acima 
do 
solo 

Total Localidade Ref erencia 

-----~--------------------------------------------------

247,84 (355,9)b Tucuru.i Cardenas et al., 1982 

255,60 (367,l)b Mana us Klinge & Rodrigues, 1974c 

353,4 507,5 Mana us Klinge et al., 1975 

354 Jari Jordan & Russell, 1983d 

155,1 11 Florestas Brown & Lugo, 1984 
tropicais 
Americanas 
latif6licas 
f echadas 
produtivas 
intocadas" 

(a) Toneladas ha- 1 peso seco. 
(b) Estimativa usando-se a razao de acima do solo para biomassa 

total medida por Klinge et al., 1975. 
(c) Uma extensao da medic;:ao direta (Klinge et al., 1975) para 

cinco quadras nao destruti vas e pesquisas de transecto de 
floresta na area de Manaus (ver Fearnside, 1985: Tabela 1, 
nota d). Klinge (comunicac;:ao pessoal, 1985) acredita agora 
que o valor mais alto baseado somente sabre medi9ao direta e 
o mais confiavel dos dois. Meu uso do valor mais baixo, 
portanto, cria um bias na conclusao por um impacto menor do 
desmatamento. 

(d) Biomassa de 11 madeira 11 somente. 
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TABELA 4: BIOMASSA A PARTIR DE PESQUISAS DE VOLUME DA FLORESTA NA 
AMAZONIA BRASILEIRA 

Localidade Volume(a) Biomassa(b) Refer~ncia(c) 
(m3 ha- 1 ) (toneladas ha- 1 ) 

----------------------------------------------------------------
Santarem 135 160.7 Vol. 1, p. 113 
(Enco'sta OU f loresta 
de "flanco") 

Santarem 223 265.5 Vol. 1, p. 113 
(floresta de plat8 

OU "planalto") 

Amapa 162 192.8 Vol. 1, p. 113 

Oeste de Port el 314 373.8 Vol. 1, p. 113 

Rio Aripiuns 146 173.8 Vol. 3 I p. 13 

Maues 169 201. 2 Vol. 3, p. 82 

Canuma (Canhuma) 164 195.2 Vol. 3, p. 82 

Sul de Belem 210 250.0 Vol. 4, p. 35 

Acara 217 258.3 Vol. 4, p. 35 

Rio Capim 194 230.9 Vol. 4, p. 35 

Piria 161 191. 7 Vol. 5, p. 1 

Guru pi 131 155.9 Vol. 5, p. 1 

Maracassume 122 145.2 Vol. 5, p. 1 

x = 181 215.0 
DP = 52 61. 7 
n 13 13 

(a) Volume sobre casca para tronco liso (caule ate o galho 
principal ou ate 7 cm de di~metro) para todas as arvores vivas 
~25 cm DAP, como foi relatado nas pesquisas da F.A.O. 

(b) Biomassa calculada a partir do volume usando-se densidade 
media da madeira de 0.62, 1,2 para corre9ao para arvores entre 
10 e 25 cm DAP, e 1.6 para conversao de biomassa de troncos 
para biomassa total para·arvores de ~10 cm DAP (ver texto). 

(c) Vol. 1 = Heinsdijk, 1957; Vol. 3 = Heinsdijk, 1958a; Vol. 4 = 
Heinsdijk, 1958b; Vol. 5 = Glerum, 1960. 
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TABELA 5: LIBERA~AO DE CARBON NO CASO DA AMAZONIA LEGAL BRASILEIRA 
SER CONVERTIDA PARA PASTAGEM (G toneladas C) 

Fearnside Com a biomassa 

BIOMASSA 
Flores tab 
Pastagem 

Libera9ao 

SOLO 
Flore stab 

(O, 91% C) 
Pastagem 

(0, 56% C) 

Libera9ao 

LIBERA~AO TOTAL 

(1985) de pastagem 
revisada 

60,09 
0,21 

59,88 

5,10 

3,14 

1,96 

61,84 

60,09 
2,34 

57,75 

5,10 

3,14 

1,96 

59,71 

Com a 
biomassa 
de pas
tagem 
e f lor-

Melhor 
estimativa 
atual: 
conteudo 
de bio-

esta re- massa e 
visada carbono 

revisadoa 

45,34 
2,34 

43,00 

5,10 

3,14 

1,96 

44,96 

50,38 
2,60 

47,78 

5,10 

3,14 

1,96 

49, 74 

(a) Valor para conteudo de carbono da vegeta<;:ao de 0,50 em vez de 
0,45 (ver texto). 

(b) Aqui 11 floresta 11 refere-se a todos os tipos de vegeta9ao 
natural (ver Tabela 1). 
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TABELA 6: LIBERA<'.;AO DE CARBONO SOB DIFERENTES CENARIOS PARA USO DE 
TERRA SUBSTITUINDO A FLORESTA NA AMAZONIA LEGAL 

Cenario 

Dados de base: 

Tedos os pastes 
re9ades 

Pastos abandenades 

Vegeta9ae secun-
daria 

Flerestas eriginais 

Biomassa 
(t ha- 1 ) 

10,67 

27b 

50 

Variavel 

Es toque 
de car
bonoa 
(G t) 

2,34 

5,9 

10,9 

60,09 
(fleresta 
densa = 361,5)c 

Libera9ao 
de carbono 
(G t) 

59,71 

56,14 

51,12 

0 

Dif eren9a 
percentual 
de dados 
de base 

0 

6,0 

14,4 

100 

(a) Presume e centeudo de carbene de O, 45 (come em Fearnside, 
1985) . 

(b) Aproximadamente biomassa total baseada sabre uma medi9ae em 
Altamira da biomassa acima do solo em um pasto que fei 
abandenado por dois anes. 




