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USO DA 'I'~R!l.ANA l\NAZONIJ\. nf'...r•.Sn:.EIRA

I. IN'l'ROO~AO

A Amazonia Brasi Leí r a representa cerca de 65% do t.e

rrit6rio Amaz6nico Contine.ntal fazendo limite com os
sete países que constituem esta regl.cio (Tabela 1).

A Amaz on ia I..el}a 1 Brasilei r a compreende os estados (\

Pará, lunazonas, Acre e Rond6nia e os t.er r i t.õ r Los t ode r a i

do Amapéi e Ror a i.rna , a..lem de parte do Estado do ~1ardnháo a 01

te do rner Ld i ano 14° cw ; parte do Estado de Goiás~acimd do '
ra le Lo 13° e parte do Estado de Hato Grosso, ê\cima do pi.tral,

10 16°. Representa esta imensa área 59,2% da área do Brasil

l\ densidade demog:ctifica ~. cerca de 1,1 hab.ít.an t es
2~r km , sendo a pooulacao distribuida desuniformcmente n~ I

giáo. Este contingente co r re sponde somente .1 4,5% da PO,,?ULl

cao do país.

lI. ci..lMA

Os tipos clirntit.icos predominantes sao I segundo Ko!,

pen, Af I J\m e Aw. O tipo Aro ocorre em 41\ da Amazonia Leg·.
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Brasileira. A temperatura m{nima m~dia ocorre no oeste duro

te o per{odo de friagem, atingindo 4ClC enquanto que a mtb,

atinge a média de 41°C, no Mato Grosso.

A preci?itacao varia de 1500 a 4500 mm por ano

média de 2600 mm por ano.

111. SOLO

Os solos predominantes sao os Oxissolos 'abrangendo

70% da área. Ocorrem t ambên Ultissolos,' Alfissolos e Ent.ú;

1051 entre outros.

TABELl\1. - Países que compoern a J\mazonia Continental.

[Vt.'IAZONIA
2Area km

1,000

Br a s i.Le í.r-a

Bolivian~
Colombiana

sur Lnamenae

4,872
649
624
610
215
176
143
134
91

Peruana
Guianen~e
Venezuelana

Equatoriana
Franco-Guiammse

'rotal 7.:)13
FONTE :1endes (1971)
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IV. VEGETJ\ÇAO

•..Os principais tipos de vegetaçao da Amazonia Brasi-
leira sao mata de terra firme (3.500.000 km2)~ mata de v~r-
zeas, mata de igap6, cdmpina ou caatinga amaz6nica, campo de
~4rzea, vegetacão serrana e vegetacao de mangue ou litorânea.

I

V. USO DA TERRA

•..
O processo de ocupayao da Amazonia Brasileira tem

-presenciado diversos tipos de exploracao agrícola, desde
I

a

agricultura itinerante até a formacão de pastagens cultivadas
I

para a produção de-carne.

•..Até a década de 50, a exploracao da Amazonia seguiu
l

os cursos dos principais rios, geralmente com base no cxtr~ti
vismo (saringueira, cacau, peles, etc.) e pecuária de corte-em pastagens nativas de áreas inundáveis.Como exce7ao a essa
tendencia pOQem ser apontados os desenvolvimentos de nticleos
pastor!s em compos nativos nác- inunc~veis (Roraima) e áreas
de colonizac:o dirigida como na zona B~agantina no nordeste -,

do Estado do Pará, baseado na agricultura itinerante.

A partir da metade da década de 50 com a abertura das
primeiras estradas de integração nacional (Belém-Brasília,
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Transamaz6nica, Cuiaba-Porto Velho, Cuiaba- Santa r ém ", etc.)

novos 'ntícleos de desenvolvimento foram iniciados tanto para

estabelecimento de grandes pro:jes'tos pecuários como para pr~
. ..

'je,tos de colonizaçao dirigida.

a) Agricultura

<li'

A agricultura de subsistencia feita desde os tempos pl'Ó-

colombianos tem sido praticada, em sua di versas. formas,. em

toda a regiáo. As princio"lis culturas utilizadas sáó milho

(Zea mays), mandí.oca tr-1an.ihot escu l.cnt a} , arroz (Oriza sativa)

feijáo (Vigna unquiculata), etc. Nas proximidades das mora-

dias, é comumse fazer também o cultivo de árvores, princi-

palmente fru·teiras, como o Cupu+Acu (Theobromagrandi folia) ,

Bacuri (Platonia insignis), Pupunha (Guilielma qasipaes),

Abacate ( Persü~ americana), Laranja (Citrus sinensis), Gra-

viola (Anona.muricata), Côco (Cocus nucifera), etc. Estas

sao qestinadas ao atendimento do consumo familiar.

A introduçào de es senc.í as florestais.ou Qutro,s .cultivos

perenes nas áreas de agricultura. migrát"6ria apresef1:~a "boas -
•• ,J

perspectivas quanto ~ modificacao no sistema tradicional "de, .

uso da ter.ra aem causar, grande$ aI tera~ões na estrut:ura de -

producão do agricultor.
I

.::'

A agricultura peren~< apresenta caracter!stica~ distintas
r-

quanto á sua localizayao espacial tendo-se como exemplo a
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predominância do Cacau':(Theóbroina cacao) ê do Café (C::>fiea.:!EJ

em Rondonia ;'do Guaraná· (,Iaulltnia eupana] "e da :Seringueira
(Heve~ ~.) no Amazonas; do Cacau na rodovia ,\)' .T».1I1SamaZona.ca

e da Pimenta-do-reino (Piper nigrum), fruteiras regionais, ca
cau, seringueira e dend~ (El1is guianensis) no nordes~e do Ss
tado do Pará. O enfoque agroflorestal encontra neste tipo de
eXiploraçio amplas, 'possibilidadE!sde eXJ;>ansló'.:'"

.l. .Ó, : ,',. ~ -. \

'. ;.: ' ••• , ~.... • rb) 'Pecu:1ria
,., - ~A constru9ao das rodovias de integra~ao da Amazonia, que

ligou norte ao sul, resultou em um rápido. ass,ent,am~ntonas
. ,o,; '.:',' : _,' . "I r.,

i.:

suas margens de grandes nãc l.eos popul.ací.oneí.s , :A."atividade
inicial foi a exploracão de madeira" de senvoâ vendo+se por ou-

.•.. .. '., '.: - :. '.1 .

tro lado uma agricultura rudimentar como arroz. mand.í.oca,fei
. . .~.' . . . :. , . .

jao e milho. Imediatamente, a.formacao ,de pastagens cultiva-
~, . . . .' . . .

das, principalmente com o capim coloniao (Panicum maximum) ,
tornou-se a principal atividade nara o criatório e engor~a de. .'~ ' . ,'- .

gado. Plantado sobre as cinzas da tforesta, essas pastagens
• ! ;

alcaravam no,s primeiros5 a a anos altas producoe s, Após es+
. ,,: 'J 1.'.

sa fase inicial, ocorre uma queda gradativ~ de ~ua prqdutivi-
0,, { ',': _ "\ ~

dade, devido a problemas de fertilidade do ~()10e manejo. l\-

tualmente, existem cerca de 3.000.000 ha de. pastagens cultiv~
das na regiao,dos quais 500.000 ha encontram-se degradados.

Diante dessa situacão, o desenvolvimento de práticas agro-
I
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" 'l

silvopastoris pode ser considerado côritouma alternativa váli

da para a renovaceocdes sa'sextensas áréas de pastagens abarr-•
donadas.

c) Florestas

o volUme anual detoras derrubado na amazonia (incluindo

as cortadas e nao retiradas da mata) é de aproximadamente 10
••• 3~~lhoes de m. Trata-se de dados ainda modestos, consideran

do a área e potencial de producão.
I "

Na composicão da citada producáo, tem sido crescente o nú
, , I

mero de espécies que a Lcanca hoje t,alvez 80 a 100. As Lndus

trias mad'e'ireiras,em sua grande ~aioria, localizam-se junto
":L .....•.

a grarideé'Areas de concentrac~o urbana ou nas orlas do domi-

nio floreslal, gerando consideravel número de empregos.
! ,:

, r

A segural'\cadesse mercado tem incentivado o produtor que
o.:. ~ r;. =- '~\

jQ E!' ôaotmiz.acaõ,.

.éi~ravés de prã tLcas de mane
h -." ~~.:.I:~'.! . . ~"!:;- .

do uso do soJ.o, com o desenvolvimento
.. V".}i

de

procura Uma maior rentabilidade

- (

projettos agroflorestais. Isto é de especial importância, -

~-, ve{"qué' a prooucao,'~deireira nao exclui o benef{cio da.•...
producao de alimentos .

•
.,' ,
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