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Amazonia: desenvolvimento controvertido e incerto 
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A ainda timida emersao de preocupagoes eco-
16gicas, o fracasso de alguns empreendimentos 
economicos que se revelaram predatOrios e pouco 
uteis e a ocupagao indisciplinada de algumas areas 
do espago amazonico, decorrente de migragoes 
intemas descontroladas, estao produzindo um cli-
ma de inquietagao e perplexidade sobre a forma 
como a Amazonia esta sendo integrada a vida 
nacional. Efetivamente, os controvertidos resul-
tados da ilusao agropecuaria em regiao de sel-
va, os efeitos ambientais mal previstos e mal con-
trolados das grandes obras hidroeletricas (Tucurui 
e outras menores) e da explotagao mineral de-
senfreada (Amapa, Trombetas e, urn pouco menos, 
Carajas, cuja implantagao ja convive coin o cres-
cimento da sensibilidade a ecologia) e as pers-
pectivas da explosiva ocupagao agraria de Ron-
donia vem despertando ultimamente a consciencia 
nacional, levando-a a entender que é preciso re-
pensar a Amazonia e rever os veihos cliches de 
nossa visao ufanista sobre ela. 

Nao se trata de cultivar a ideia de Amazonia 
santuario, de Amazonia pulmao mundial, esta, 
alias, ja superada, de Amazonia reserva da hu-
manidade. Nada disso. Trata-se apenas de 
repensa-la de modo a orientar seu desenvolvi-
mento por parametros que nao degradem sua ca-
pacidade de prover vida digna para sua popula-
gao, proposito prioritario, e que the permitam 
contribuir para a economia nacional, proposito 
complementar, respeitando controladamente o  

que a natureza construiu em milhoes de anos. E 
obvio que a preservagao da natureza nao pode- 

ser 100% absoluta, mas é necessario pensar 
nela de modo que a economia se fundamente nu-
ma racionalidade que a leve em consideragao, 
sem exageros utopicos, nem descaso irresponsa-
vel e incompetente. 

A Amazonia foi integrada ao espago luso-
brasileiro pela atragao da explotagao nao preda-
toria de especiarias vegetais, que the proporcio-
nou, alias, seu curto periodo de grande relevan-
cia: o do ciclo da borracha, alicergado em ex-
tragao diluida no espago e no transporte fluvial, 
que nao facilita a ocupagao danosa da terra, por-
que as hidrovias permitem em especial a ocupa-
gab das vazeas, reconhecidamente mais propicias 
para a agricultura. Ja as grandes experiencias 
agressoras da natureza, hoje sabidamente mais 
fragil do que se poderia deduzir de sua imagem 
impressionante, como Belterra e Fordlandia, Jan 
e a propria Transamazonica (corn suas agrovi-
las...) fracassaram, como corre o risco de fra-
cassar o atual surto de ocupagao desordenada de 
Rondonia, e estao fracassando as grandes fazen-
das pecuarias fundamentadas nos incentivos fis-
cais e na extensiva substituigao da mata pelo ca-
pim. As conseqiiencias do use de urn solo cuja 
capacidade de fornecer nutrientes as plantas es-
ta diretamente ligada a odstencia da propria flo-
resta, tornam-se incertas, colocando-se em ris-
co o meio ambiente e causando grandes prejui- 
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zos aos investidores, na maioria das vezes a pro- 
pria sociedade, subsidiaria destas empreitadas. 

Quanto as explotagoes minerais, como a do 
manganes do Amapa e a da bauxita do Trom-
betas, nao se pode dizer que elas tenham sido ou 
estejam sendo urn fracasso economic° para as 
empresas; contudo, vale a thivida: sao efetiva-
mente beneficas para a Amaz8nia e seu povo, 
ou mesmo para o Brasil, em grau capaz de justi-
ficar o onus da deterioracao da natureza? 

Sabe-se que é originaria de paises de clima tro-
pical a maior parte da diversidade genetica que 
tem permitido ao homem o desenvolvimento de 
novos cultivares visando o aumento de produti-
vidade. A Amazonia é uma das regiOes corn 
maior concentragao de especies e variedades ve-
getais diferentes. Destes fatos, pergunta-se: qual 
a quantidade e o valor do material genetic° per-
dido no desenvolvimento "a todo custo" que se 
tern promovido na Amazonia? Qual a quantida-
de e o valor do material genetic° perdido nas 
grandes derrubadas de matas ou na criagao de 
grandes barragens? 

Portanto, embora seja absurda uma atitude 
cegamente antidesenvolvimentista, a preciso pa-
rametrar o desenvolvimento, ao menos por en-
quanto, pela prudencia. Precisamos ampliar nos-
so conhecimento sobre a Amazonia, pesquisan-
do saas peculiaridades e idiossincrasias, que ja 
demonstraram nao contemporizar corn a inca-
pacidade humana de bem comprende-las, espe-
cialmente de bem compreender os limites a que 
se pode chegar na agressao a natureza. 0 tipo 
de desenvolvimento e os grandes empreendimen-
tos a serem implementados nas Arias microrre-
giOes amazonicas (micro em termos amazoni-
cos...) devem ser ajustados ao conhecimento que 
se venha a ter desses limites. Em particular, é pre-
ciso preceder qualquer implementagdo de em-
preendimento de grande vulto por avaliacao do 
seu impacto ambiental; essa precaugao deve ser 
requisito indispensavel para a concessao de in-
centives fiscais e de aprovagdo de projetos de 
qualquer natureza. 

As avaliagoes de impacto ambiental devem 
abordar os aspectos a nivel de impactos ecologi-
co, social, economic° e de risco a satide publi-
ca, devendo passar sobretudo pelo interesse da 
populagao envolvida. 

Os impactos sociais decorrentes do "progres-
so" da AmazOnia devem ser amplamente ava-
liados. Alguns estudos tern indicado que cida-
des maiores da regiao apresentam freqUencias de 
desnutricao mais acentuadas que pequenas co-
munidades ribeirinhas. Estas comunidades vivem  

em precario equilibrio ecologic°, que se rompe 
corn o chamado "progresso". 

Assim, enquanto nao conhecermos o suficien-
te para decidir bem, precisamos nos conformar 
corn urn desenvolvimento modesto, que enfati-
ze a agropecuaria nas varzeas, a pecuaria nos 
campos naturais, a inthistria extrativa nao pre-
datoria (borracha, cacau etc.), a industria ma-
deireira em escala igualmente nao predatoria 
(serrarias de medio e pequeno porte, dispersas), 
a pesca artesanal e o transporte aquaviario (ain-
da que complementado por estradas vicinais de 
ligacao aos portos). Os projetos de extracdo mi-
neral precisam ser sofreados em ritmo que nab 
produza grandes deterioragoes ambientais irre-
versiveis, ate que se disponha de conhecimentos 
suficientes para amplia-los em seguranga. 

Tudo isso pode parecer excessivamente cercea-
tivo para a Amazonia e o Brasil em geral, mas 
antes de se aceitar este juizo precisamos respon-
der a pergunta: que proveito duradouro tiveram 
projetos como os de Ford no Tapajos, de Lud-
wig no Jari e a propria Transamazonica? As 
grandes fazendas pecuarias, destruidoras da sel-
va, apresentam evidencia de serem empreendi-
mentos ifteis e seguros? Qual tende a ser o saldo 
real, corn Tonga permanencia no tempo, da ex-
portacao do manganes do Amapa que depredou 
a selva da area de onde ele foi extraido? Uma 
honesta avaliagao disso tudo provavelmente con-
cluira pelo acerto da prudencia acima preconi-
zada, a qual condiciona a diversificagao e acele-
raga° do desenvolvimento por intimeros fatores, 
positivos e negativos, ainda mal conhecidos. Pro-
vavelmente concluird, tambem, que devemos res-
peitar a natureza construida em milhoes de anos, 
ao menos enquanto nao se dispuser de firmes 
convicgOes cientificas sobre o que acontecera 
com sua extensiva deterioragao e sobre como 
controlar a evolugao ambiental conseqUente. Os 
grandes erros neste campo sao irreversiveis: a 
ciencia do fim do seculo XX, de que tanto se or-
gulha o "homem sabio", nao podera substituir 
a evoluca'o natural, medida em escala de tempo 
inimaginavel sob a perspectiva da humana. 

Muitos amazonicos e brasileiros em gerakten-
dem a interpretar essa prudencia como sendo 
parte de uma polftica que visualizaria a conser-
vagao da Amazonia em nivel de subdesenvolvi-
mento titil para preserva-la como reserva natu-
ral e mercado "colonial", em proveito de regi6es 
e paises desenvolvidos. Esta interpretarAo decor-
re da ignorancia ou da distorcao viciada por in-
teresses economicos cegos aos interesses gerais 
da comunidade. Decididamente, nao ha porque 
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dar a essa interpretagao a minima receptivida-
de, que carece de valor seja intelectual, seja eti-
co, seja economico-social, se encararmos este ul-
timo em termos de um "longo prazo responsa-
ye!". 0 desenvolvimento cria problemas ambien-
tais proprios e, enquanto nao equacionamos suas 
soluglies, precisamos ter a coragem de disciplina-
lo em ritmo que nao produza ameaga de desas-
tres irreversiveis. 
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