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A Amazonia, considerada enquanto reg~ao que abriga urn eco~

sistema que tem a floresta tropical Umida como destaque, abran

ge urna area de 8.000.000 km quadrados, pouco inferior a do ter

ritorio brasileiro de 8.500.000 km quadrados. Incorpora mais

da metade do territorio brasileiro (54%) alem da Bolivia, Peru,

Equador, Colombia, Venezuela, Guiana, Suriname. Esta regiao que

tanto espaco tem ocupado na midia nos ultimos anos e, na ver

dade, ainda pouco conhecida do ponto de vista cientifico. 0 in

teresse despertado pela regiao abre enormes perspectivas para

que se tenha urn conhecimento sistematico que possa servir de

base a urna ocupacao que seja capaz de incorporar novos va1o

res, como por exemplo, 0 de evitarmos a devastacao que infeliz

mente ja atingiu vasta porcao do p1aneta. Estamos pois, diante

de urn debate em torno de novos paradigmas para 0 futuro da hu

manidade quando defrontamos com a "questao amazonica". Toda

via, urna questao preliminar se coloca para que nao entendamos

a devastacao no sentido estritamente bio1ogico, fisico, enfim,

natura1ista: trata-se da relacao que queremos estabelecer com

outros saberes, outras formas de apropriacao da natureza que,
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ao contrario de saber que dispomos sobre a reg~ao, e enorme por
parte dos diversos povos que habitam a Amazonia, alguns ha mais

de 10.000 anos. Esta nao e urna questao menor ou sem importan

cia, na medida que todo 0 processo de incorporacao de novas

areas pela expansao iniciada nos seculos XV e XVI se deu pela

negacao desses saberes tidos como atrasados, nurna perspectiva

etnocentrica. Este e, portanto, 0 primeiro grande desafio a ser

superado quando nos defrontamos com os diversos povos indige

nas e as diversas comunidades extrativistas, enfim, com os Po

vos da Floresta. Este e urn principio de ordem filosofica e po

litica em que deve se basear qualquer urn que se dispunha co

nhecer a realidade amazonica, se nao bastassem as razoes de or

dem etica de reconhecermos que se hoje esta regiao se apresen

ta a nos com sua enorme riqueza, isso se deve a propria histo

ria desses povos que nela sobrevivem, sem destrui-la. Os povos

da floresta sao, assim, parte desse enorme patrimonio que hoje

a humanidade comeca a dar conta da sua importancia. Oeste modo

nenhurna acao que se pretenda encetar na Amazonia pode prescin

dir da livre aquiescencia dos povos que nela habitam, sob pena

de urna concepcao ecologica onde 0 homem esta ausente e que tan

tos danos ja provocou. Nao ha defesa da floresta sem os povos

da floresta, eis urna tese a ser afirmada.

Ora, se a devastacao que vimos observando nos ultimos anos

nao partiu dos povos que ha milhares de anos a ocupam, e fun

damental que tenhamos urna analise lucida de quem sao os res

ponsaveis por esse processo e dos danos ja provocados, assim c0

mo dos efeitos previsiveis dessas praticas. Esta analise re

quer, portanto, urn aprofundamento do modele de desenvolvimento

a que a regiao tem sido submetida, assim como da dinamica do

seu ecossistema.

A Dinimica do Ecossistema Amazonico

Podemos tomar como marco historico natural da atual dina

mica do ecossistema amazonico 0 soerguimento da Cordilheira dos

Andes na Era Terciaria. A elevacao desta cadeia de montanhas

a oeste do continente americano deu ensejo a formacao do anfi-
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teatro onde passam a correr 05 rios que constituem a maior ba

cia hidrografica do mundo, a Bacia Amazonica, responsavel por

1/6 de toda a agua doce do planeta. Este soerguimento alterou,

inclusive, toda a circulacao atmosferica ate entao dominante.

Este anfiteatro que tern a oeste a Cordilheira dos Andes, de

origem terciaria, tern ao norte 0 Sistema Parima ou Guiano e ao

suI 0 Planalto Central Brasileiro cujas origens geologicas re

montam as primeiras eras de historia do planeta (Era Arqueozoi

ca e Proterozoica). Este anfiteatro e aberto a leste, no Oceano

Atlantico onde desaguam as aguas de toda bacia do Rio Amazo

nas. 0 material erodido a partir da constituicao desse anfitea

tro foi sendo sedimentado nas partes mais baixas, sobre rochas

cristalinas, dando origem a imensa Bacia Sedimentar Amazonica.

Os rios que nascem, tanto no Sistema Parima ou Guiano ao

norte, como no Planalto Central Brasileiro, ao suI, ao escava

rem os seus respectivos leitos atravessam rochas cristalinas e

sed~tares provocando urna erosao diferencial dando origem a

quedas d'agua formando urn verdadeiro "fall line" com enorme

potencial hidroenergetico.

Situada a baixas latitudes, cortada pela linha do Equador,

a regiao amazonica apresenta temperaturas medias elevadas, com

pequenas variacoes ao lange do ano. Essa caracteristica, asso

ciada a elevada precipitacao pluviometrica - acima de 2.000 ml

anuais - torna-se urn ambiente propicio ao desenvolvimento da

vida. A heterogeneidade das especies da regiao amazonica - a

sua enorme biodiversidade - contrasta com a relativa homoge

neidade das florestas temperadas e de regioes frias, fato a ser

levado em consideracao quando se pensa em desenvolvimento da

silvicultura. As experiencias bern sucedidas de silvicultura das

regioes temperadas e frias nao podem ser transplantadas para

urna regiao tropical Umida que tern, entre outras caracteristicas,

esta da heterogeneidade de especies. ~ importante ressaltar que

a pujante floresta equatorial da Amazonia nao e 0 resultado pas

sivo das caracteristicas termo-pluviometricas. Ao contrario, a

propria floresta joga urn papel decisivo na manutencao daquelas

caracteristicas. Como demonstrou 0 professor Eneas Sallati, as

chuvas que caem na Amazonia oriental sao provenientes da
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evaporacao efetuada no mar e transportada para 0 continente pe

los ventos Aliseos. Ja as chuvas que caem na Amazonia ociden

tal, nas proximidades dos Andes, sao provenientes da evapo

transpiracao, isto e, da agua evapotranspirada da propria flo

resta, sendo que 0 renomado pesquisador chega a falar que ao

chegar nesta parte da Amazonia a chuva ha teria sido reciclada

6 ou 7 vezes. Alem disso, a simples existencia da floresta sig

nifica uma retencao da energia solar que seria refratada caso

nao houvesse a sua presenca. Sendo assim a floresta tropical

umida exerce urn papel importante no proprio equilibrio termico,

corn efeitos que se propagam por toda a biosfera. E nao ~o por

essa razao a floresta tropical Urnida produz efeitos na bios

fera como urn todo. A enorme extensao territorial amazonica, da

ensejo a formacao da Massa Equatorial Continental, quente e

tirnida, que de acordo corn variacoes sazonais, deslocando-se ora

para 0 norte ora para 0 sUI, transportarn consigo essas carac

teristicas. 0 regime pluviometrico de vastas porcoes do terri

torio brasileiro e da America Central e do Caribe, fatalmen

te seria outro sem a floresta tropical Urnida da Amazonia. Cer

tas bacias hidrograficas, mesmo fora da Amazonia, teriam alte

rado os seus regimes caso nao existisse a floresta tropical Um1
da. Essas ja seriam razoes fortes para que evitassemos 0 atual

desmatarnento indiscriminado que se abate sobre a regiao.

Paradoxalmente, essa rica floresta se desenvolve ern uma

regiao de solos pobres ern calcio, potassic e sodio. Como se

trata de uma area muito Urnida, esses elementos quimicos solu

veis sao reduzidos, processo esse denominado LIXIVIACAo. Aca

barn predominando nesses solos os elementos nao-soluveis dando

origem a uma carapaca alumino-ferruginosa, resistente, e que

se forma a superficie, logo abaixo do horizonte A (0 mais su

perficial) onde e grande a presenca de materia organica decom

posta - 0 humus. Estas concrecoes alumino-ferruginosas recebem

o nome de LATERITA e 0 seu processo de formaCao 0 nome de LATE

RIZACAo. Assim, podemos dizer que a floresta se nutre, sobre

tudo de si mesma, isto porque a materia organica que constitui

o humus do horizonte A do solo e 0 resultado da decomposicao de

folhas e caules dela propria. As dificuldades que as raizes das

arvores apresentariam para penetrar a laterita ern busca de
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agua, por exemplo, e compensada pela grande disponibilidade

desta na regiao e por isso predominam as raizes radiais e nao

as axiais. Embora devamos reconhecer que a maior parte dos so

los amazonicos ainda nao apresentam urn estudo sistematico,mais

detalhado, as pesquisas ja efetuadas apontam a predominancia de

solos do grupo lateriticos, com as caracteristicas expostas aci

rna. A excecao fica por conta do estado do Acre, onde encontra

mos a maior extensao continua de solos ferteis da Amazonia,cor

respondendo a 78% da area daquele estado, segundo 0 ecologo E.

J. FITTKAU, com solos do tipo podzolico e Cambissolo, com pre

senca de argilas finas provenientes, provavelmente, de desli

zamentos oriundos dos contrafortes da cordilheira dos Andes.

Ressalta-se, ainda, a express iva area de varzea, cerca de 5%

da regiao Amazonica, onde os solos sao ferteis em sais nutriti

vos derivados dos depositos pluvionais, sujeitos a inundacoes pe

riodicas. Todavia, e nessa area de varzea que encontramos urna

tradicao cultural de praticas agricolas. Ha ai todo urn modus

vivendi do ribeirinho que articula a agricultura, a pesca, a

navegacao, a arquiteturae 0 extrativismo, enfim, toda urna or

ganizacao do seu OIKOS que nao pode ser desprezado em nenhurna

politica seria de valorizacao da Amazonia.

Como vemos, a dinamica do ecossistema Amazonico tern, mesmo

nos seus aspectos fisicos e quimicos, na vida da floresta 0 seu

eixo de equilibrio. Os efeitos ja observados nas areas que fo

ram objeto de desmatamento devem servir de alerta para 0 que

nos reserva 0 futuro, caso nao se coloque urn freio ao atual

processo de ocupacao da regiao.

Destaque-se ainda que em momento algurn dessa analise, ain

da que surnaria, lancamos mao do argurnento de que a Amazonia e

o "pulmao do mundo". Esta imagem e, por diferentes razoes in

correta. Antes de qualquer coisa, pulmao algurn produz oxige

nio. Por outro lado se as florestas produzissem mais oxigenio

do que consomem teriamos urn aurnento da proporcao de oxigenio na

atmosfera 0 que poderia por em risco a propria vida no plane-

ta, conforme nos informa 0 engenheiro Jose Lutzemberger. Diz

ele "Se a concentracao de oxigenio fbsse mais baixa, os ani-

mais acabariam morrendo, porque precisariam dele para viver.

Se fosse mais alta, e em vez de 25% tivessemos entre 25 a 30%
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de oxigenio na atmosfera seria 0 fim da vida na superflcie do

planeta. Uma concentracao destas permitiria a uma arvore quei

mar em dia de chuva. 0 primeiro relarnpago acabaria com todos os

ecossistemas. Veja, portanto, a vida no planeta e uma coisa bas

tante equilibrada, que mantem as condicoes proprias a sua pro

pria existencia" (in "AMAZONIA NAo E: 0 PULMAo DO MUNDO", ine

dito, datilografado, de Jose Lutsemberger) •

Do ponto de vista cientlfico nada ha que sustente essa ima

gem de "Pulmao do Mundo" que se atribui a Amazonia e preocupa

nos que ela seja tao veiculada pela mldia. E: claro que uma ima

gem tao forte e tao simples tem contribuldo para chamar a aten

cao sobre a Amazonia. Todavia, isso demonstra que ha grupos que

estao mais interessados em chamar a atencao do que em conhecer

efetivamente a situacao amazonica e devemos nos preocupar em

desmitifica-los.

E: preciso afirmar, portanto, que e no aspecto climatico que

a floresta tropical Umida joga um papel importante para toda a

biosfera, sobretudo, pela redistribuicao de umidade que promove

e pela retencao de energia, nesse caso, como se fosse uma "bom

ba de calor". Do ponto de vista regional e precise destacar que

o desmatamento traz como conseqQencia imediata: A erosao dos

solos com 0 conseqQente deslocamento de materiais solidos para

a calha dos rios aumentando 0 volume em fluxo; com a retirada

da floresta a agua escoa mais rapidamente para a calha aumen

tando 0 volume, provocando enchentes; compactacao dos solos e

conseqQente diminuicao da agua que e infiltrada para os lenco1s

subterraneos na medida que escorre mais rapidamente a superfI

cie. Dessa forma, diminui 0 tempo de permanencia da agua na re

giao, e os rios passam a ter alterado 0 seu regime eater en

chentes e estiagens bastante pronunciadas; intensificacao dos

processos de lixiviacao e laterizacao.

Cabe ainda enfatizar que 0 maior patrimonio desta flores

ta tropical umida e a sua biodiversidade. Cerca de 50% do pa

trimonio genetico da humanidade encontra-se na Amazonia, abri

gando cerca de 80 mil especies de plantas e cerca de 30 milhoes

de especies animais, talvez 0 maior patrimonio biologico do

planeta, segundo Paul A. Aolinvaux (in "The Past and Future

Amazon", "Scientific American", maio 1989, p.102).
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Talvez 0 que a imagem de "pulmao do mundo" tenha a sugerir

e menos 0 que tern sido posto em destaque, ou seja, 0 seu papel

de "bomba de oxigenio", 0 que e cientificamente incorreto. To

davia, a imagem do pUlmao sugere que estamos diante de uma par

te vital do corpo. 5endo assim e necessar~o que nos preocupe

mos. Esse corpo tern tambem uma cabeca e ai talvez caiba indagar

quem e essa cabeca que esta preocupada com 0 corpo que tern a

Amazonia como puLmao. 0 debate que vern sendo posto por cientis

tas/ambientalistas tern colocado questoes novas como a que ve 0

planeta como um organismo vivo em que suas partes sao mutua

mente dependentes. Essa visao planetaria tern profundas impli

cacoes posto que coloca questoes novas no campo juridico-polI

tico e nos ~te a novas dimensoes da cidadania, Ja que acoes

levadas a cabo numa parte do planeta como, por exemplo, 0 uso

de combustivels fossels, gera alteracoes na composicao da at

mosfera e, dessa forma, produz efeitos numa escala que escapa

ao controle imediato daqueles que a detonaram (efeito estufal.

Ocorre que 0 Estado Nacional, com sua configuracao terri

torial, define exatamente um campo de poder de uma determlnada

comunidade enos defrontamos, entao, com a questao da sobera

nia. E soberano e, por deflnicao, aquele poder que nao obedece

a nenhuma lei que nao a sua propria lei, e sendo assim a ques

tao de quem e a cabeca que esta preocupada com 0 "pulmao ama

zonico" adquire toda sua complexidade. A ques t ao da soberania num

contexto de econom1a a monopolisticamente mundializada e de

crescente consciencia ecologicamente planetaria ha que ser re

definida. 5e as alteracees promovidas por quem quer que seja

em qualquer lugar do planeta interessam a todos, novas rela

cees politicas devem ser instituidas.

Todavia, ha que se levar em consideracao que nem todas as

partes estao igualmente providas dos mesmos meios, e dessa for

ma todo 0 desafio esta em garantir direitos 19uais entre desi

guais. No caso da Amazonia, por exemplo, temos desde comunida

des indigenas e extrativistas e grandes grupos monopolisticos

nacionais e multinacionais com estrategias diferenciadas pela

apropriacao da sua enorme riqueza mineral e genetica (biodiver

sidadel.

Tanto os povos indigenas, como os ribeirinhos e extrati

vistas, extraem da floresta uma serie de frutas traduzidas numa
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rica culinaria e farmacolog ia nurn manejo florestal sustentado

que precisa ser levado em consideracao sobretudo nurn momento

onde e enorme 0 interesse sobre a area pelos grandes monopolios

nacionais e internacionais da madeira face a devastacao que se

abate na floresta tropical da Asia (Malasia, sobretudol e da

Africa (Zaire sobretudol. A pobreza genetica dos principais

paises industrializados se deve a urna pratica que muito tern a

ver com a logica capitalista de ao selecionar as sementes mais

produtivas, simplificar os ecossistemas, homogeneiza-los, e,

dessa forma, torna-los mais vulneraveis aos ataques de pragas.

Os agroecossistemas assim constituidos tern mantido 0 seu equi

librio gracas a agroquimica, atraves de agrotoxicos. Alem dis

so, as prat icas da manejo florestal sustentado, privilegiando

especies de alto valor comercial e, portanto, com simplificac6es

e homogeneacao dos sistemas, como e comurn nos paises nordicos

e no Canada, encontra ai alguma razao de ser, pois estas areas

apresentavam florestas relativamente homogeneas. Entretanto, a

floresta tropical frmida nao pede receber urn transplante mecani

co destas praticas, sob pena de a desequilibrarmos. ~ importan

te ressaltar que mesmo com essas praticas nesses paises a de

manda de materia-prima por parte das industrias de papel e ce

lulose nao e satisfeita e dai a pressao sobre as florestas tro

picais. Enf im, 0 enorme patrimonio da floresta tropical esta

na sua heterogeneidade - a biodiversidade - e esta corre serios

riscos pela concepcao estreita de manejo florestal sustentado

que ve a madeira como principal recurso, desconhecendo que ma

nejo florestal sustentado precisa ser demonstrado empiricamen

te, sendo necessario para isso urn largo tempo que leve em con

sideracao a reproducao das varias especies. Sobre isso, conve

nhamos, 0 verdadeiro manejo florestal sustentado e 0 posta em

pratica pelos povos indigenas e demais extrativistas que, mesmo

apos milenios vivendo na regiao conseguiram trazer ate nos essa

floresta tao d iversificada. Se quisermos ir as ultimas conse-

q6encias com este conceito e necessario que incluamos esses

proprios povos como parte constitutiva dessa floresta e que,

por isso, precisam reproduzir-se pois suas historias, suas cul

turas f azem parte da vida da floresta. As conseqftencias de uma

logica mercantil-capitalista sobre a floresta e, no minimo,
preocupante q ua ndo levamos em consideracao a complexidade do
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ecossistema amazonico e da vidadesses povos. A tendencia ho

mogeneizante e simplificadora do sistema industrial inerente a

uma sociedade produtivista encontra na Amazonia fortes razoes

para nao ser implementada e devemos reconhecer que 0 complexo

tecnologico-ideologico industrial que 0 mundo conhece nao se

desenvolveu a partir de uma relacao com ecossistemas tropicais

cuja dinamica de equil!brio e muito diferente daquela existen

te nos parses que hoje detem a propriedade das tecnologias de

ponta.

A Invasao AllazOnica

Calcula-se em cerca de 3 milhoes e 600 mil habitantes a

populacao indigena quando da chegada dos colonizadores, com re

gistros arqueologicos que remontam ha 10.000 anos de ocupacao

por varios povos. Os primeiros viajantes registram a presenca

de inumeras aldeias localizadas ao longo dos rios que percot

reram. 0 verdadeiro genoc!dio pode ser avaliado pelo fato de

somente em 1970 0 Censo registrar uma populacao equivalente a

da epoca do in!cio da colonizacao. t importante registrar que a

simples presenca do colonizador promoveu uma redistribuicao

das populacoes nativas e, diga-se de passagem, nao so daqueles

que habitavam a Amazonia, pois 0 processo de inVasao que se

iniciava pelo litoral atlantico do nordeste e sudeste brasilei

ro, onde predominava a mata atlantica, ao expulsar os povos in

digenas que ai habitavam, promoveu uma migracao para a Amazo

nia.

Desde 0 inicio a ocupacao da Amazonia se fez sob a s!ndro

me de evitar a presenca "estrangeira" na regiao. A presenca

francesa, que criara a cidade de Sao Luiz no Maranhao, vai ser

objeto de uma guerra de expulsao e a criacao de uma administra

cao direta cuja abrangencia vai desde 0 Maranhao incorporando a

Amazonia, administracao esta separada da provincia colonial do

Brasil. t que 0 controle da foz do Amazonas era, particularmen

te a epoca, importante pois permitiria 0 acesso, inclusive, aos

contrafortes andinos. Assim, nao nos deve escapar 0 permanente

interesse militar sobre a regiao amazonica que, sabemos, sera
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reforcado nos anos recentes.

Deve-se registrar as enorrnes dificuldades que os primei

ros colonizadores tiveram para efetivar sua dominacao sobre a

regiao, sobretudo sobre os povos indigenas. Tern sido ressal

tadas as dificuldades impostas pelo ecossistema, particular

mente, a impenetrabilidade da floresta e os riscos para a na

vegacao devido nao so a enorme descarga ou debito das suas a~

em fluxo, mas tambem pela presenca em nfrmero consideravel de

arvores de grande porte arrancadas as margens, fenomeno esse

conhecido por "terras caidas". Considerando-se que ate 0 final

do seculo XVII e inicio do seculo XIX a maior parte das embar

cacoes tinham casco de madeira nao e para menos frizarmos as

dificuldades para a navegacao nos caudalosos rios amazonicos.

Nao resta duvida, portanto, que fatores de ordem natural joga

ram urn papel importante, criando dificuldades para ocupacao.

No entanto, e precise acrescentar que os povos indigenas deti

nham urn enorme conhecimento sobre a regiao, indiscutivelmente

maior que os colonizadores. Alem disso e mais importante ainda,

temos que considerar a natureza do modo de vida e de producao

desses povos para 0 que talvez caiba urna comparacao com os po

vos Quichua e Aimara que formavam 0 Imperio Inca. ~ que nos al

tiplanos andinos os colonizadores espanhois encontraram urna so

ciedade hierarquizada, tendo no apice 0 Inca que mantinha sob

seu controle diversas comunidades de aldeias de quem cobravam

tributos sob a forma de produtos ou atraves de fornecimento de

mao-de-obra para a construcao de obras publicas (estradasl e

sua manutencao. Ocupavam urn territorio relativamente extenso

que ia desde a atual Venezuela ate 0 atual Chile Setentrional,

cuja unidade requeria urn complexo sistema burocratico adminis

trativo. Esse verdadeiro ESTADO que caracteriza a organizacao

social do chamado Imperio Inca de certa forma facilitou a sua

dominacao pelos colonizadores espanhois, superiores militarmen

teo Isto porque 0 controle do apice da piramide hierarquica sig

nificava, ao mesmo tempo, 0 controle de toda a maquina, in

cluindo as comunidades de aldeia. Ao contrario, na Regiao Ama

zonica os colonizadores nao encontraram nada que pudesse pare

cer com a forma ESTADO de organizacao socio-politica. Varios

~ovos se distribuiam pelo territorio atraves de diversas tri-
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bos e aldeias. Cada uma delas com urna densidade demografica re-

lativamente pequena. 0 carater nomade ou semi-nomade desses

povos estava associado a riqueza da floresta, sua fauna, in-

cluindo a pesca. Em alguns desses povos uma agricultura itine

rante se podia observar. Tornava-se, portanto, extremamente ~

roso para 0 colonizador controlar essas comunidades tribais ain

da mais se levarmos em consideraCao sua diversidade lingftIsti

ca. Oeste modo, 0 fate de nao terem urn ESTADO CENTRALIZADO(ques

tao que, afinal, so tern sentido para nos) dificultou a domina

cao, alem dos fatores de ordem natural.

A exploracao inicial da regiao tera que se contentar com

urn extrativismo das "drogas do sertao" (tinturas, oleo de co

paIba, cacau) e, sobretudo, para a garantia da presenca 'mili

tar. Oeste periodo inicial devemos destacar 0 papel dos jesuI

tas que conseguiram estabelecer 0 domInio sobre comunidades in

digenas nos aldeamentos - miss6es - promovendo aquilo que os

antropologos chamam Indios destribalizados aos quais impunham a

lingua geral que os jesuitas haviam codificado a partir do tu

pi. Esses indios destribalizados vao ser conhecidos por ta

puias. Nas palavras de urn estudioso "Os passos da dominacao sao

bern conhecidos: 0 descimento, isto e, a transferencia do grupo

indigena de suas areas de ocupacao tradicional para os aldea

mentos missionarios, quase sempre localizados junto aos gran

des rios ou no litoral, em lugares mais acessiveis e mais ex

postos ao contato, onde se reunem indivIduos de grupos diver

sos; a sistematica destruicao dos modos tradicionais de orga

nizacao e de controle social do grupo e sua heranca cultural,

pelo combate e eventual eliminacao de seus mitos, de seus paJes

e tuxauas tradicionais, e ainda de sua lingua, substituidos por

rudimentos de valores e crencas cristaos, pela presenca dos

proprios missionar~os e seus prepostos indigenas, os "capi-

taes", pela introducao da lingua geral, e por outros mecanis

mos diversificados de dominacao colonial". (Carlos de Araujo

Moreira Neto, in: "1ndios da Amazonia: Oe Maioria a Minoria

(1750-1850)", vozes, Petropolis, 1988, p.47). Podemos dizer

que 0 saldo do ponto de vista do colonizador neste perIodo foi

muito mais 0 da dominacao e destruicao cultural dos Indios que

de sua destruicao biologica,muito embora 0 contagio de doencas
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tenha atingido as populacoes nativas alem do fate de que mui

tas delas refugiaram-se para 05 altos cursos dos rios e para a

terra firme. ~ com 0 Marques de Pombal, no seculo XVIII, que a

Amazonia e objeto de urna politica mais profunda e sistematica de

dominacao. A partir de entao e, sobretudo apes Pombal, acen

tua-se a "caca ao indio" e 0 seu verdadeiro massacre. Nao nos

deve escapar que 0 maior assedio as comunidades indigenas esta

associado a redifinicoes nos quadros da hegemonia internacional

com a ascencao da Inglaterra que tambem tinha interesse na area

(Guiana Inglesa), 0 bloqueio continental impostopor Napoleao

(a Franca tambem tinha interesse na area, Guiana Francesa) alem

do movimento de independencia que comecava a ganhar impulso (a

Inconfidencia Mineira). ~ como se 0 desespero ao tomar conta da

metropole talvez tivesse impelido a Coroa Portuguesa a tentar

tomar pulso da situacao. A propria vinda da Familia Real de D.

Joao VI para 0 Brasil significara para 05 indigenas de urn modo

geral e particularmente para a Amazonia, onde a populacao era

sobretudo indigena, a implantacao das maiores crueldades legal

mente concebidas sobre esses povos. Desde Pombal 0 objetivo de

mercantilizacao da vida dos pavos da Amazonia ganhou contornos

mais nitidos 0 que levou, inclusive, a expulsao dos jesuitas,

em cujos aldeamentos missionarios a produ¥ao para

comercializacao nao constituia 0 objetivo maior. Enfim, a pers

pectiva modernizadora na sua vertente mercantilista, a la Pom

bal, pode ser resumida numa formula bern caracteristica para a

vida dos povos da Amazonia: ~1AIS MODERNIZACAo, MAIS DIZIMACAo.

Esta situacao nao foi alterada apos a independencia que,

diga-se de passagem, 0 Para que incluia a Provincia do Rio Ne

gro, 50 aderiu em 1823. 05 comerciantes e antigos administrado

res coloniais portugueses que continuaram a frente dos negocios

acentuaram ainda mais seus apetites de sujeitar 05 povos indi

genas tendo dado ensejo a maior revolta popular de que se tern

noticia na historia do Brasil que foi a Cabanagem (decada de 30

do seculo XIX). 05 requintes de crueldade que se seguiu a essa

revolta ainda estao por ser devidamente apreciados. A historia

da resistencia indigena, do que a Cabanagem e urn dos capitulos

mais significativos, ainda esta por ser devidamente avaliada.

Entre os diversos produtos extraidos da floresta havia urn
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elastico, maleavel e impermeavel que era utilizado pelos povos

indigenas e que sera objeto de interesse pelo capitalismo in

dustrial a partir das ultimas decadas do seculo XIX, a borra

chao Com ela inicia-se 0 que podemos chamar de 3~ fase de Inva

sao Amazonica. Todavia, nao sera mais sobre os indios que re

caira 0 maior peso desse novo ciclo. Afinal, 0 massacre ocor

rido, sobretudo apos a Revolta da Cabanagem, havia deixado mui

to pouco 0 que ser explorado. Serao, pOis, os nordestinos que

produzirao 0 latex que alimentara a expansab da industria auto

mobilistica, simbolo maior do consumismo individualista. Mais

uma vez, como soe acontecer com os povos eregioes coloniais

como a Amazonia, a dinamicada moderna sociedade industrial ca

pitalista promove efeitos dramaticos sobre areas que par si

mesmas nada teriam a ver com aquela historia. A descoberta e

desenvolvimentodo processo industrial de vUlcanizacao da bor

racha tera a infeliz coincidencia para 0 povo nordestino que

se via naquele momento, mais urnavez, assolado por urna grande

seca (decada de 1870). Assim, a escassez de mao-de-obra na Ama

zonia devido ao massacre indigena da Amazonia, junto com a se

ca nordestina, ensejara urna politica por parte do governo im

perial de estimularofluxo migratorio, resolvendo, do ponto

de vista das classes dominantes, 0 problema de mao-de-obra para

a borracha e deixando intacta a estrutura fundiaria do Nordes

te. Eis uma novafuncao encontrada para a fronteira amazonica.

J;: precise ter em conta os efeitos profundos e abrangentes

do desenvolvimento industrial e capitalista. A medida que a re

volucao industrial avanca ese complexifica na Europa e EE.UU.

aurnenta a demanda por mais e novas materias primas, como foi 0

caso da borracha. 0 fluxo internacional de mercadorias se in

tensifica exigindo urna modernizacao do sistema de transportes e

comunicacao, como foi 0 caso da navegacao a vapor e de casco de

aco, do telegrafoe da telefonia. Tudo isso implica urn maior

aprofundamento do e paraoCapitalismo. A velocidade das maquinas

exige uma maior velocidade do sistema de transportes e comuni

cacao levando em seu turbilhao povos e regioes no seu redemoi

nho."Tudo que e solido desmancha no arlO. NaAmazonia esse pro

cesso naopodera prescindir de urn agente responsavel por pra

ticas extremamente danosas aos povos da regiao: 0 marreteiro ou
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regatao que, percorrendo os rios e vendendo implementos e gene

ros de primeira necessidade a precos aviltantes, compra a bor

racha a precos vis. Ele sera 0 elo de ligacao com as diversas

casas comerciais que se espalham pelas cidades da regiao e que

tem em Manaus e Belem os seus centros mais importantes em ter

ritorio nacional. Esses centros por sua vez se achavam subor

dinados a capitais internacionais sediados em Londres ou New

York. Na base de tudo estava 0 seringueiro proibido, inclusive,

de praticar uma agricultura de subsistencia, 0 que 0 tornava

dependente do barracao do seringalista. Se considerarmos 0 des

conhecimento que os nordestinos tinham da regiao, aliado as

distancias amazonicas, veremos que um verdadeiro sistema de es

cravidao acabara de se estabelecer atraves de todo esse sistema

conhecido como Sistema de Aviamento.

A pobreza e miseria dos seringais contrastava com a opu

lencia de Manaus e Belem. A velocidade e a seqUencia linear do

sistema fabril nao podia ficar a merce de eventuais intermi

tencias e periodicidades dos ciclos da natureza ou de idiossin

cracias socio-culturais. Ao contrario, tudo e submetido ao seu

ritmo, a sua velocidade, ao seu tempo nao podendo se dissociar

a imagem do operario tragado pela maquina dos "Tempos Modernos"

de Charles Chaplin, do massacre dos povos extratores e produ

tores de materias primas. Varios povos indIgenas que conse

guiram se refugiar para regioes mais inacessIveis sofrerao tam

bem as famosas "correrias" como 0 que a sociedade industrial,

atraves dos regatoes e seringalistas apoiados em facilidades

governamentais, se apropriaram das suas terras. 0 atual estado

do Acre, entao pertencente a BolIvia, tera a infeliz sorte de

possuir urna enorme concentracao de seringueiras descobertas

quando os precos da borracha achavam-se no seu auge. Indios co

mo os Apurina e Kaxinawa, entre outros, sofrerao urn verdadeiro

massacre no Alto Purus e Jurua, sendo que essa area ainda sera

objeto de querelas diplomaticas que terminara com a incorpo

racao do Acre ao territorio brasileiro, em 1903, em troca de

uma indenizacao a BolIvia que incluia alem de alguns milhoes de

dolares a construcao da "Ferrovia do Diabo", a Madeira-Mamore,

tudo isso com a interferencia direta dos interesses imperlalis

tas ingleses, sobretudo.
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Urn fato extremamente importante que deriva, particularmen

te, desse "complexo seringalista" diz respeito a situacao fun

diaria. ~ que para 0 seringalista 0 importante era menos a ter

ra e mais 0 que se encontrava sobre ela, sobretudo a seringuei

ra e a castanheira, alem do controle da circulacao atraves dos

rios. Nesse sentido, interessava menos a propriedade da terra

e mais a concessao para a extracao dos produtos da floresta.

Seudo assim, 0 esgotamento de urna area podia levar ao seu aban

dono e a obtencao de urna nova concessao mais adiante. Esse pro

cesso deixara urn legado extremamente confuso da propriedade

fundiaria na regiao amazonica. Na verdade a maior parte das

terras sao terras devolutas e, portanto, de propriedade da

Uniao. Todavia, como 0 controle da maquina politico-administra

tiva continuou sob 0 dominio desses mesmos seringalistas e co

merciantes, todas as dificuldades ou nenhurn interesse havera em

devolve-las a Uniao. A apropriacao privada de bens publicos ja

tao caracteristica no Brasil como urn todo, ganha na Amazonia a

dimensao de escandalo.

o roubo de sementes de seringueiras e 0 seu transplante

para a Malasia, 0 que por si s6 ja nos alerta sobre 0 possivel

extravio do patrimonio genetico nos dias atuais, levou a urna

completa desorganizacao do "complexo extrativista" na medida em

que grande parte do dinheiro obtido com as exportacoes nao se

efetivava 0 que desarticulou 0 sistema de abastecimento, com

tragicas conseqftencias nos primeiros anos da decadencia do cha

made "cicIo da borracha", como 0 aurnento dos indices de morta

lidade.

A partir de entao toda urna economia de subsistencia se de

senvolve, envolvendo 0 extrativismo vegetal, a caca e a pesca,

alem de urna agricultura, sobretudo nas varzeas dos rios amazo

nico. Toda urna ocupacao ribeirinha e com ela todo urn saber a

respeito da fauna, da flora, dos rios e que deveria se cons

tituir na base de qualquer projeto de desenvolvimento que es

tivesse realmente voltado para os Amazonidas. Ao contrario de

urna ideia muito difundida a respeito do despovoamento da Ama

zonia, essas populacoes continuaram ocupando-a, apesar do aban

dono das autoridades governamentais ate porque eram enormes as

distancias que a separavam dos centros economicamente mais im-
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portantes do poder e na ausencia de urn novo recurso que pudes

se justificar urna nova aventura sobre a regiao. Durante urn cur

to periodo, 0 da Segunda Guerra Mundial 1939-45, a Amazonia

tera urn novo surto da borracha quando, em virtude do controle

japones dos mares da Asia bloqueando 0 abastecimento de borra

cha aos paises e exercitos aliados, 0 seringueiro sera chamado

a missao de abastecer esses exercitos, passando a serem conhe

cidos como "soldados da borracha". Ate hoje ouvimos reclama

coes de seringueiros a respeito do nao recebimento das indeni

zacoes de guerra que os aliados teriam pago em funcao da im

portancia que alcancaram na vitoria sobre 0 nazi-fascismo.

A situacao mundial que decorre do fim da 2~ guerra, 0 cli

rna da guerra fria imposto pelas duas superpotencias, ensejara

urna preocupacao para com a Amazonia. A criacao da Superinten

dencia de Valorizacao da Amazonia - SPVEA - e urn esboco desta

tentativa alem da concessao para extracao do manganes na Serra

do Navio no Amapa a grandes grupos norte americanos de siderur

gia. Todavia, 0 capitalismo brasileiro enfrentava serios es

trangulamentos para prosseguir 0 seu processo de acurnulacao. A

queda de Vargas em 1954 e tambem a queda do nacional-populismo

que vai ser substituido por urn nacional-desenvolvimentismo ao

sabor das elites empresariais do suI do pais, sobretudo da

FIESP, a partir do governo JK. Constitui-se urn padrao de acu

mUlacao capitalista onde a Burguesia Industrial se associa ao

capital estrangeiro, sem mexer nos interesses oligarquicos tra

dicionais, apoiados numa forte burocracia civil e militar que

se posta nos orgaos de planejamento. A Volkswagen e bern 0 sim

bolo desse padrao de acumulacao que tern no dizer de urn ideolo

go da FIESP a dimensao do "verdadeiro nacionalismo", isto e, 0

que deseja 0 desenvolvimento da nacao com a ajuda do capital in

ternacional e, por isso, se contrapoe ao chamado "nacionalis

mo demagogico-populista" de Vargas e outros.

A criacao de Brasilia e a construcao da Belem-Brasilia,

concluida nos primeiros anos da decada de 60, abre perspectivas

para uma verdadeira ocupacao do interior brasileiro. 0 que fal

tava antes, isto e, toda uma infra-estrutura que viabilizasse

a incorporacao da Amazonia comeca a se efetivar. As distancias

comecam a ser diminuidas. t com 0 golpe militar de 1964 que es-
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te padrao de acumulacao acima referido, vai assumir seus

tornos mais nitidos e, porque nao dizer, mais crueis.

A Int8gracao da Allazonia: 0 Futuro Chegou

con-

Este e 0 PODER NACIONAL que implementara a politica de

ocupacao da Amazonia. Ja em 1965 0 entao presidente Marechal

Castelo Branco, concedia a USAF - Forca Aerea dos Estados Uni

dos, 0 privilegio de fazer 0 levantamento aerofotogrametrico

do pais sem concorrencia pUblica. Logo se farao sentir os in

teresses das grandes mineradoras internacionais em explorar vas

tas regi6es do territorio brasileiro. Assistir-se-a a partir de

entao, uma serie de iniciativas governamentais no sentido de

adequar a legislacao, ainda impregnada de principios naciona

listas (demagegico-populistas, no dizer dos ideelogos da FIESP).

Logo apes, 0 governo extingue 0 Banco da Borracha e a

SPVEA e cria a SUDAM e a SUFRAMA (Superintendencia da Zona Fran

ca de Manaus). Notemos que 0 Banco da Borracha e a SPVEA eram

orgaos de articulacao nacional das elites regionais da Amazonia

que, desse modo, comecam a ser alijadas ou se veem obrigados

a compor com 0 novo modelo de ocupacao. Varios seringalistas

caem em desgraca na medida que nao tem uma politica de susten

tacao ou de subsidio ao extrativismo. 0 Estado brasileiro come

ca a definir uma nova estrategia geopolitica para a regiao em

que as velhas elites regionais seringalistas estavam exclui-

das. E esta nova estrategia beneficiara, sobretudo, 0 grande

capital nacional e internacional.

A Zona Franca de Manaus e bem 0 simbolo desta nova politi

ca. Ela se constitui numa verdadeira protese, no sentido mais

profundo que esta imagem sugere, na medida que se constitui em

algo que nao tem raiz, que nao emerge organicamente do tecido

onde se coloca, e inorganica. E, mais ainda, como 0 conjunto de

eletro-domesticos e outros artigos de consumo, da uma nova ver

sao as bugigangas e espelinhos com que os antigos colonizado

res procuravam seduzir os nativos. 0 estranho e que a classe

media, a quem sao dirigidos esses bens de consumo, mantem uma

ponta de ironia quando falam que os indios se deixavam domi-
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nar por tao pouco, como se nao tivessemos diante de urna nova

forma do mesmo, do antigo, travestido de novo. Estamos, pois,

diante de urna boa imagem da modernizacao conservadora que mar

cou 0 Brasil pos JK, sobretudo, pos golpe militar de 64.

t interessante observar que a criacao da Zona Franca de

Manaus, que sintetiza melhor do que qualquer outra iniciativa,

e acompanhada da implantacao tambem em Manaus do Comando Mili

tar da Amazonia em 1967. A presenca marcante do Estado, atra

ves do BASA e da SUFRAMA, a presenca do grande capital monopo

lista sobretudo multinacional se fez com "manu militari". Nao

nos deve escapar a famosa viagem do navio Rosa da Fonseca, onde

grandes empresarios do suI do pais, muitos a testa de grupos

multinacionais, reuniram-se com parte das elites regionais sob

os auspicios das autoridades civis e militares. Esta viagem fa

zia parte da "Operacao Amazonia", 0 que por si so denota a sua

concepcao militarista.

o carater de protese desse modele de desenvolvimento fica-

ra ainda mais evidente quando observamos 0 padrao, que deta-

lharemos a seguir. Voltara as costas para 0 padrao de ocupa-

cao tradicional da regiao, a beira-rio, por urna padrao em torno

de grandes eixos rodoviarios. Com isso se atendera os interes

ses de urn setor que se enriqueceu enormemente com a ocupacao da

Amazonia: 0 dos grandes empresarios da construcao civil que vao

ser os responsaveis diretos pela construcao do Brasil Grande,

com suas obras megalomanas que bern se ajustava ao ufanismo da

ditadura militar. E, tao grave quanta isso, e 0 fato de esses

grandes eixos rodoviarios, do qual a Transamazonica e 0 maior

simbolo, cortava as areas de maior concentracao de minerios.

Como todo esse processo se devia sob 0 comando e tutela mili

tar todas essas obras eram apresentadas como necessarias a se

guranca nacional, ao que nao cabia criticas e os que a faziam

eram vistos como impatriotas sob 0 signo do "AME-O OU DEIXE-O!"

Toda a legislacao fundiaria e mineral sofrera profundas altera

coes para atender aos grandes grupos que deram ensejo a Ocupa

cao Amazonica a partir de 1966.

Em finais da decada de 60 urn fato viria precipitar a nova

politica de ocupacao da Amazonia: a revelacao do famoso proje

to dos grandes Lagos Amazonicos do futuro logo norte-americano
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Herman Khan. Na verdade tratava-se de urn projeto elaborado pelo

engenheiro da Petrobras, Eudes Prado Lopes, que teria side le

vado ao Hudson Institute pelo entao ministro Roberto Campos.

Tal projeto gerou urna enorme polemica na medida que atraves des

ses lagos seria estabelecida urna conexao direta da Amazonia bra
sileira com os centros capitalistas internacionais. Registre

se que a epoca a Amazonia contava com urna unica via de integra-

Qao com 0 resto do pais, assim mesmo precaria: a rodovia
Belem-Brasilia que havia sido iniciada no governo JK e con-

cluida em 1962.

Em resposta a esse plano 0 governo criara 0 PIN - Programa

de IntegraQao Nacional, em 1970, onde se destacam urna politica
rodoviaria em torno de dois eixos - a Transamazonica e a Cuia
ba Santarem - e urna ambiciosa politica de colonizaQao e de ter
ras, sob a bandeira do "INTEGRAR PARA N1\.O ENTREGAR".

o Estado brasileiro agira tal como Marx havia vaticinado

no ultimo capitulo do livro 1 do 0 Capital, ironicamente com 0

titulo de "Moderna Teoria da ColonizaQao". Neste capitulo Marx

caracteriza 0 capital com urna relaQao social de modo a que nao

o confundamos com sua forma de dinheiro. Afinal, 0 dinheiro

existe ha milenios mas nem por isso 0 Capitalismo existe ha tan
to tempo. Marx demonstra nesse capitulo que 0 Capital pressu
poe 0 trabalho assalariado para se valorizar. Para que 0 capi
tal se valorize e precise que encontre no mercado 0 trabalha

dor disponivel, necessitando vender sua capacidade de trabalho.

Desse modo a livre mobilidade do capital no espaQo geografico

pressupoe a mobilidade da forQa de trabalho. 0 capital nao se
dirigira para a Amazonia se nao houver trabalhadores. g por ai

que podemos entender a politica de colonizaQao estabelecida pe
10 entao recem criado Incra para a Amazonia. g por ai que pode

mos entender a famosa frase do entao Presidente Medici: "0 Nor
deste e urn lugar de homens sem terra e a Amazonia urn lugar de

terra sem homens" (sic). g por ai que podemos entender a enor

me vaga migratoria que se dirigira para a Amazonia. Esse pro

cesso migratorio e, por sua vez, impulsionado pelas novas for
mas de penetraQao capitalista sobre a pequena propriedade fami

liar tradicional no Rio Grande do Sul, Parana e Santa Catarina
e destroi as velhas relaQoes sociais de parceria sobretudo em
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Sao Paulo, suI de Minas Gerais e Espirito Santo e aliado a tra

dicional estrutura fundiaria nordestina.

Se na primeira metade da decada de 70 houve urna preocupa

cao maior com os projetos de colonizacao que visavam trazer so

bretudo 0 nordestino, a partir da segunda metade da mesma deca

da os interesses voltam-se para os grandes empresarios pecua

ristas e madeireiros, atraidos com isencoes fiscais, para ga

rantir 0 "desenvolvimento da Amazonia". Esse deslocamento de

importancia nao significa 0 abandono dos projetos de coloniza

cao que permita a atracao da populacao. Ao contrario eles con-

tinuam combinados podendo-se citar sobretudo 0 caso do POLO-

NOROESTE, ao longo da BR-364, trecho Cuiaba-Porto Velho, que

vai ser responsavel por urna situacao de profunda miseria social

e devastacao ambiental, expressos no elevado indice de malaria

e favelas. E, nesse caso especifico, foi grande a presenca do

colona do suI do Brasil que nao teve melhor sorte que os mi

grantes nordestinos, capixabas, mineiros e goianos face a abso

luta falta de preocupacao em garantir urna estabilidade social.

Ao contrario, todo urn processo de concentracao fundiaria vai

ocorrer com a venda de terras aos colonos que desconheciam as

condicoes ecologicas 0 que demonstra a falta de assistencia oec
nica e social que deve acompanhar projetos dessa natureza. 0

enorme fluxo migrat6rio que demandou a regiao nao so 0 foi ilu

dido pelas promessas de urna vfda nelhor, mas t.ambem pela expuLsjio

dos seus lugares de origem e pela ausencia de urna politica de

reforma agraria seria. Neste ponto reside urn dos aspectos cru

ciais de urna politica futura para a Amazonia pois se nao houver

uma democratizacao do acesso a terra nas demais regioes brasi

leiras, acompanhada de tudo aquilo que a producao rural neces

sita - assistencia tecnica, precos justos, escola, postos de

saude - a Amazonia continuara a ser a valvula de escape que per

mite manter 0 status quo profundamente injusto reinante na so

ciedade brasileira. E com urna agravante: como a Amazonia ja es

ta praticamente toda apropriada fundiariamente, com empresas

que possuem 4 milhoes de ha. como e 0 caso da MANASA, a fron

teira esta juridicamente fechada 0 que s6 faz aurnentar 0 con

flito e a tensao social alem da devastacao ambiental que cos

turna acompanhar processos de desenvolvimento de preocupacoes
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imediatistas. 0 enorme crescimento urbano de cidades medias

Santarem, Maraba, por ex. - e principalmente das capitais dos

estados amazonicos e urn dos destinos que essas populacoes tem,

acompanhado por niveis de miserabilidade e degradacao social

(prostituicao, mendicancia, vl01encia) extremamente elevados.

o outro destino, com conseqUencias igualmente nefastas, e 0

garimpo que hoje ja abriga mais de 850.000 homens so na Amazo

nia.

A geopolitica dos estrategistas militares brasileiros na

Amazonia tera ainda urn novo lance a partir do governo Geisel em

funcao da chamada Crise de Petroleo. ~ quando 0 Brasil comeca

a encetar urna politica de aproximacao com os paises da America

Latina, visando sobretudo 0 petroleo venezuelano. Essa politi

ca, no entanto, encontrara algumas dificuldades em virtude da

visao prevalecente nos demais paises latino-americanos de que

o Brasil tem tradicionais pretensoes expansionistas. Basta olhar

o mapa do Brasil a epoca do Tratado de Tordesilhas para vermos

que nao sao de todo infundadas essas preocupacoes. Lembremos

ainda a incorporacao do Acre ao territorio brasileiro em 1903.

Mais recentemente os governos brasileiros tiveram envolvidos

com 0 golpe militar chileno e mesmo preparado urna operacao para

invadir 0 Uruguai caso 0 candidato de oposicao ganhasse as

eleicoes no inicio da decada de 70. Ou ainda a constituicao do

Pacto Andino que envolveu a Bolivia, 0 Peru, a Colombia, 0 ~

dor, 0 Chile e a Venezuela quando 0 Brasil se preparava para

desencadear sua politica de ocupacao na Amazonia em 1969. Bus

cando aproximacao com os paises latino-americanos 0 governo

brasileiro estabelecera 0 Tratado de Cooperacao Amazonico em

1978 envolvendo 0 Peru, 0 Equador, a Colombia, a Venezuela, a

Guiana e 0 Suriname.

Todavia 0 ultimo lance geopolitico'dos estrategistas mili

tares brasileiros dar-se-a quando ocorre urn golpe de Estado no

Suriname que leva ao poder 0 Coronel Bouterse que imediatamen

te estabelece relacoes com Cuba. A resposta dos militares bra

sileiros logo se faz sentir com 0 envio do General Danilo Ven

turini ao Suriname procurando atrair 0 governo Bouterse com as

sistencia tecnica e militar. Logo depois se faz sentir os efei

tos dessa iniciativa quando Bouterse reduz a representacao di-
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plomatica cubana no pais. No entanto, 0 governo Bouterse deu

ensejo a que 0 governo brasileiro aurnentasse a presenca mili

tar na Amazonia com 0 objetivo de evitar 0 conflito leste-oeste

(essa e a linguagem militar para 0 Conflito Capitalista X So

cialismo) chegasse proximo as nossas fronteiras. Para garantir

esse objetivo e que 0 governo cria 0 famoso Projeto Calha Norte

elaborado em 1985 pelo General Bayma Denys.

Como a presenca militar por si mesma nao garante a defesa

nacional e precise que na sua esteira se de urna efetiva ocupa

cao da Regiao. 0 destino das comunidades indigenas, sobretudo

as localizadas na fronteira norte brasileira, esta daqui por

diante condicionado a esses objetivos. A mineracao aparece,pois,

como a atividade que mais rapidamente poderia garantir essa

ocupacao. Uma verdadeira febre do cure mobilizara milhares de

trabalhadores sem terra, empresarios do garimpo e mineradores

que vao se beneficiar da infraestrutura criada como pistas de

pouso.

As Leis ceograficas do Capitalia.> e a Devastacio da Allazania

Por mais fortes que sejam os objetivos estrategico-mili

tares eles se fazem condicionados pelas Relacoes Sociais e pe

las forcas produtivas disponiveis nurn determinado momento his

torico. A devastacao da Amazonia era previsivel se atentasse

mos para a dinamica geo-economica que 0 Capitalismo acaba inse

jando. Em outras palavras, as sociedades que se desenvolvem ca

pitalisticamente tendem a promover determinada forma de organi

zacao do espaco geografico a que e precise estar atento porque

nao so nos explica 0 que ocorreu na regiao, como nos auxilia

para urna politica futura mais lucida. Aqui urn pouco de abstra

cao teorica vai nos ajudar a compreender muito dos problemas

concretos que se passam na Amazonia atual.

A sociedade capitalista transforma a terra nurna mercado

ria que, como tal, tern urn preco. Na determinacao desse preco a

fertilidade (renda diferencial por fertilidade) e a localiza

cao face ao mercado (renda diferencial por localizacao) jogam

urn papel. As terras localizadas junto ao mercado tendem a ter

69



urn preco mais elevado em virtude de permitirem uma renda dife

rencial maior, pois tern menores custos de transportes. Esta e

urna das razoes que faz com que junto aos mercados e,stejam aque
las atividades que melhor se adequam a pequenas propriedades,
pois e menor 0 preco dessas terras. Ao contrario, as ativida
des extensivas que exigem grandes propriedades, tendem a se

localizar mais afastadas do mercado, como e 0 caso da pecua
ria do corte. Oeste modo, formam-se aneis concentricos a par
tir do polo geoeconomico que e constituido pelo maior mercado
que tende a polarizar toda a organizacao socio-economica do es

paco geografico, do que talvez os "Belts" americanos sejam 0

melhor exemplo. Grosso modo, 0 polo geo-economico tende a ter
junto a s1 0 anel hortigranjeiro, logo depois a bacia leitei
ra, vindo a seguir urn cinturao de cereais ou cultivos indus

triais, urn anel de engorda de gado e, mais externamente, a pe

cuaria extensiva. Esta e urna regra basica, elementar, da orga
nizacao espacial nurna sociedade capitalista e que nao pode es

capar a nenhurn planejamento regional serio. Ora, a Amazonia bra

sileira e a mais afastada das regioes brasileiras com relacao

ao polo geo-economico constituido pelo eixo Rio-Sao Paulo-Belo
Horizonte. Ao implementar a politica viaria de integracao na

cional 0 Estado brasileiro incorporou a Amazonia como 0 anel
exterior ao desenvolvimento capitalista brasileiro. A logica ca
pitalista com base na pecuaria extensiva em grandes proprieda

des, se impos. A conseqftencia dessa polit1ca incentivada de
grandes empresas pecuaristas na Amazonia, logo fara sent1r suas
graves conseqftencias socio-economicas. Isto porque a ocupacao

da Amazonia se fez sob 0 signo de que regiao era urn vazio demo
grafico e, por isso, desconsiderou que posseiros e varias comu

nidades indigenas ocupavam a regiao, com urna agricultura de
subs1stencia, ou como seringueiros, castanheiros e ribeirinhas.

A tensao social dom1nara a regiao na medida que as velhas for

mas de dominacao sob 0 controle das velhas oligarquias ser1n

galistas foi destruido e novas formas de dominacao procuravam

se consolidar. Registre-se que 0 Estado que foi tao cioso na

construcao de infra-estrutura viaria e de comunicacao, pouco

fez para estabelecer instituicoes que fossem capazes de garan

tir os d1reitos trabalhistas e outros direitos basicos do cida-
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dao. 0 jaguncismo passou a campear diante da resistencia nao so

dos antigos habitantes da regiao, como tambem ~ novas migran

tes, muitos submetidos a regime de escravidao. Acrescente-se a

isso que a pecuaria exige mao-de-obra sobretudo durante 0 pe

riodo de formacao dos pastos, passando 0 trabalhador a vagar

pela regiao quando termina essa fase. 0 mesmo ocorre apos 0

termino das grandes obras como a hidroeletrica de TucuruI. Es

ses trabalhadores migram, entao, para as principais cidades on

de vao formar enormes favelas ou entao buscar a riqueza nos

garimpos da regiao, invadindo territories indigenas. Eis 0 qua

dro social da ocupacao da Amazonia.

Do ponto de vista ecologico, a pecuar~a e a atividade eco

nomica menos adequada para a Amazonia. Trata-se de urna flores

ta equatorial que man tern urn equilibrio dinamico extremamente

tenue e que precisa de urn conhecimento mais aprofundado que,

necessariamente, deve partir do aCUmulo de saberes que tern os

Indios, os seringueiros, castanheiros e ribeirinhos. Aqui fica

evidente a contradicao entre 0 economico e 0 ecologico. Econo

micamente a pecuaria extensiva e a atividade mais racional face

ao afastamento dos principais mercados do pais. Ecologicamen

te a pecuaria significa expor os solos a urna intensificacao do

processo de laterizacao-lixiviacao e de compactacao com efei-

tos no escoamento superficial. Cada dia se tornam mais fre-

qllentes no noticiario as enchentes na Amazonia posta que a

floresta deixa de reter a agua das chuvas que passam a escoar

direta e rapidamente para a calha dos rios, levando consigo

materiais solidos como argila e areias. 0 desequilIbrio hidro

logico da regiao se acentua. ~ cedo ainda pois para medir as

conseqllencias desse desequilIbrio hidrologico sobre outras re

gioes brasileiras e mesmo sobre os territories dos paIses vi

zinhos. No entanto, e preciso considerar que a medida que cami

nhamos de leste para oeste, adentrando a Amazonia, maior e a

participacao da evapotranspiracao (evaporacao da agua das plan

tas) na formacao das chuvas, conforme pesquisas do professor

Eneas Sallati. Ora, como as massas de ar que formam na Amazo

nia, como a massa Equatorial Continental, deslocam-se pelos

territorios vizinhos a regiao, levando consido as chuvas, e de

prever com 0 desmatamento uma diminuicao do indice pluviometri-
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co no centro-oeste e no sudeste que, no verao sao visitados pe

la massa de ar equatorial-amazonica. Todo 0 sistema agricola

dessas regioes, onde se concentrou uma significativa producao

de graos, sera afetado. Devemos evitar uma visao catastrofica

tao ao gosto de certos ecologistas, tendo, no entanto, 0 cui

dado de nos apoiar no conhecimento tecnico-cientifico adqui

rido ainda mais quando tratamos de uma regiao da complexidade

da Amazonia. Devemos salientar que nenhum dos complexos tecno

logicos criados pela sociedade moderna se fez a partir de con

dicoes ecologicas tropicais.

Para nossa infelicidade toda a politica encetada na Ama

zonia brasileira se deu nos quadros de um regime ditatorial,

que com uma retorica nacionalista - Integrar Para Nao Entre

gar - se mostrou absolutamente insensivel aos questionamentos

vindos de diversos setores da sociedade brasileira.

A Soberania nos Quadros de uma Economia Internacional

Foi fundamental 0 papel exercido pelos organismos inter

nacionais em toda a estrategia de ocupacao da Amazonia. 0

Banco Mundial, por exemplo, foi avalista de toda essa politica

ao financiar obras de infra-estrutura de energia, transportes

e comunicacoes. Estes financiamentos de organismos internacio

nais, por sua vez, se faziam em funcao da estrategia do Estado

brasileiro de atrair capitais privados estrangeiros para pro

mover 0 desenvolvimento capitalista. Nao se pode, portanto, di

zer que foi uma imposicao do imperialismo e, portanto, de res

ponsabilidade de agentes externos. Na verdade trata-se de uma

opcao politica das classes dominantes brasileiras. Pode-se dis

cutir se havia outras opcoes de superar a crise de acumulacao

capitalista nos marcos de um projeto autonomo num momento his

torico em que 0 capitalismo estava mais internacionalizado do

que nunca. 0 fato e que as classes dominantes brasileiras op

taram por um desenvolvimento capitalista associado ao impe

rialismo. Neste contexto e que 0 grande capital norte-america

no, europeu e japones para ca se dirigiu. As dividas contrai

das pelo Estado brasileiro para criar a infra-estrutura neces-
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saria a implantacao desses capitais havia de ser paga com uma

economia extrovertida - EXPORTAR tOQUE IMPORTA. Nao e de ad

mirar, portanto, que os governos que se sucederam aquiescessem

as vicissitudes delineadas internacionalmente. Assim e que logo

apes a recomendacao da Conferencia Mundial sobre Meio Ambiente

da ONU em 1972, para que se contemplasse a preocupacao com a

ecologia, 0 governo brasileiro se apressou para criar organis

mos para cuidar da questao ambiental, como a SEMA - Secretaria

Especial de Meio Ambiente, ligada diretamente a Presidencia da

Republica. Deste modo atendia-se aos requisitos internacionais

para que houvesse financiamentos para 0 Brasil. Esse fate e im

portantIssimo para compreender a complexa relacao entre sobe

rania e ecologia. Nao foi por amor a causa ecologica que se

criaram as instituicoes oficiais para cuidar do meio-ambiente.

Ao contrario, foi para viabilizar os financiamentos interna

cionais. 0 verde que preocupava os governantes brasileiros nao

era 0 verde da mata: era 0 verde da nota de delar. Alias, 0

mesmo pode ser dito da questao fundiaria, pois 0 governo bra

sileiro ao baixar 0 Estatuto da Terra em 1964 nada mais fez do

que atender as pressoes de organismos internacionais que viam

na concentracao fundiaria na America Latina, uma das causas f~

damentais das tensoes sociais da regiao, assustados que estavam

com as repercussoes da Revolucao Cubana. 0 Estatuto da Terra

foi baixade e nunca aplicado, assim como as instituicoes e le

gislacoes ambientais.

Essa polltica do faz-de-conta do governo brasileiro se

ajusta como uma luva a estrategia das grandes empresas inter

nacionais de transferir para 0 Terceiro Mundo suas industrias

poluidoras. Enquanto isso no Brasil nao faltava quem afirmasse

que a poluicao e a devastacao das condicoes ambientais eram 0

preco que se pagava pelo progresso.

A recente reformulacao da politica ambiental brasileira,

proposta pelo governo atraves do programa Nossa Natureza, so

vern confirmar 0 que afirmamos acima. t que 0 Banco Mundial ha

via suspenso os financiamentos ao governo brasileiro em virtu-

de do nao cumprimento das clausulas contratuais relativas a

preservacao ambiental e a demarcacao das terras indIgenas. E

aqui se revelam as complexas relacoes nao so entre soberania e
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ecologia, mas tambem entre soberania e democracia. Expliquemos

melhor. Ao longo de toda a polItica de ocupacao da Amazonia nao
faltaram denuncias sobre a devastacao que se estava procedendo.
Os governos ditatoriais as entendiam como obra dos detratores

do regime. Quando em 1985 os seringueiros da Amazonia se reu
nem em BrasIlia no Primeiro Encontro Nacional dos Seringuei
ros, para 0 qual convidam ambientalistas estrangeiros, aquelas

den6ncias escapam do territorio brasileiro e chegam a Europa

e Estados Unidos. Ambientalistas europeus e norte-americanos fa

zem a partir de entao, gestoes junto a ONU para que se de 0

titulo de cidadao global 500 ao Seringueiro Francisco Alves

Mendes Filho, 0 Chico Mendes, pelo seu trabalho em defesa da
floresta Amazonica. Logo apos (1987) 0 mesmo Chico faz denun

cias numa reuniao do Banco Mundial nos Estados Unidos. Nessa

mesma epoca 0 antropologo D. Posey junto com os indios Paulinho
Paica e Kubei-I tambem denunciam nos Estados Unidos, a devas

tacao da floresta e os perigos que rondam as comunidades indi
genas no Brasil. Cresce a pressao no exterior contra a polI
tica oficial encetada pelo governo brasileiro na Amazonia. Os

principais jornais americanos e europeus estampam em suas pagi

nas fotografias de queimadas na Amazonia. Com os financiamen-
tos cortados e a pressao dos orgaos formadores de opin~ao no
exterior, 0 governo brasileiro cria um programa ambiental de

grande envergadura - 0 Programa Nossa Natureza (outubro de
1988). Logo apos, dezembro de 1988, Chico Mendes e assassinado

por pistoleiros ligados a fazendeiros.

~ significativo que 0 responsavel pela coordenacao do Pro

grama Nossa Natureza seja 0 General Rubem Bayma Denys, 0 mesmo
que elaborou 0 documento que deu ensejo ao Projeto Calha Norte.

Como se ve, a politica para a Amazonia se faz sob tutela mili

tar.

~ nesse contexto que autoridades do governo brasileiro e

destacados elementos conservadores das classes dominantes bra

sileiras, como 0 presidente da UDR, comecam a falar de uma cam

panha orquestrada internacionalmente, que ameaca a soberania
brasileira. Fala-se, inclusive, de uma estranha alianca da es

querda com os ecologistas e com 0 imperialismo.
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De fate 0 governo brasileiro soberanamente optou por uma

politica associada ao capital estrangeiro. E 0 fez a revelia de

amplos setores da sociedade brasileira. As facilidades ofere

cidas para que os capitais internacionais aqui aportassem com

portavam isencoes fiscais, criacao de infra-estrutura, uma le

gislacao ambiental frouxa, repressao aos movimentos sindicais

o que permitia super-Iucros. E aqui se coloca 0 nervo da ques

tao: como estabelecer uma politica soberana para a Amazonia,fo

ra dos quadros da democracia, num contexto internacionalizado?

E essa questao e particularmente sensivel na Amazonia, em vir

tude dos conflitos sociais graves, tendo como base 0 'problema

fundiario.

Nao e nenhum exagero dizer que a efetiva democratizacao

da sociedade brasileira depende da questao amazonica na medida

que ela toca num dos pontos mais sensiveis da sociedade brasi

leira: a questao militar. Nao e a toa que se invoca esse tema

limite que e a soberania. A Amazonia tem nos nossos dias quase

uma reedicao de governador geral da epoca colonial para admi

nistrar aquela capitania. 0 general Rubem Bayma Denys, da ex

SADEN - Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional, foi 0

mesmo que elaborou a exposicao de motivos do projeto Calha Nor

te, coordenava 0 programa Nossa Natureza e tinha sob a sua res

ponsabilidade, como responsavel pela SADEN - Secretaria de As

sessoramento para a Defesa Nacional, orgao que substituiu 0 an

tigo Conselho de Seguranca Nacional, a determinacao das politi

cas mineral, indigena e fundiaria. A Amazonia esta militariza

da.

No entanto, esta em gestao na sociedade brasileira uma ou

tra politica concernente a Soberania Nacional que vem sendo es

bocada no movimento popular e por segmentos da intelectualida

de contra 0 atual modelo que nao so desmata como mata. Chico

Mendes e dele 0 simbolo maior quando afirmava que ninguem me

lhor do que os povos da floresta, sobretudo 0 seringueiro do

Acre, estavam preocupados com a soberania brasileira para deci

dir sobre 0 destino de, aproximadamente, 60.000 brasileiros que

hoje vivem na Bolivia, expulsos pela atual estrategia de ocupa

cao do territorio brasileiro. E muitos desses "brasilianos"

sao migrantes nordestinos, gauchos, catarinenses, mineiros e
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Petro-

paranaenses expulsos por uma agricultura capitalista que pro

duz soja para exportacao no lugar do alimento basico para 0

brasileiro. Alem disso levantamento recente aponta a presenca

de mais de 600 empresas multinacionais na regiao.

A Amazonia parecia ser a reserva que garantiria 0 Brasil,

pais do futuro. 0 futuro chegou. E na Amazonia estao sintetiza

das as contradicoes mais profundas da sociedade brasileira. A

questao fundiaria, a questao ambiental, a questao indigena, a

questao da justica e a questao da soberania estao todas imbri

cadas num contexto internacionalizado. As lutas que se travam

na Amazonia adquirem imediatamente uma dimensao internacional,

nao por uma opcao dos que lutam contra a atual politica que se

impoe na regiao, mas pelo simples fate de 0 atual modele ter

sido centrado numa estreita alianca com 0 imperialismo. Assim,a

superacao dos atuais problemas da Amazonia requer, antes de tu

do, urn quadro democratico onde outras vozes venham ao debate,

alem do discursos tecnocratico-militar que decide a revelia da

sociedade (soberanamente) 0 que e soberania nacional.
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