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OS DESDOBRAMENTOS DO PROJETO GRANDE CARAJAS

AUTOR : ESTANISLAU LUCZYNSKI

APRESENTACAO

Este artigo pretende iniciar a dlscussao dos varlos

desdobramentos do Projeto Grande Caraias, na forma de

abordagens integradas dos problemas causados por um Mega

Projeto na regiao AmazOnica. Esses problemas sao de carater

social, ambiental, tecnol6gico e econOmico. Cada artigo tratara

especificamente de um desses pontes, porern, 0 que agora se

inicia age como uma sintese das questoes a serem futuramente

levantadas.

o PROJETO GRANDE CARAJAS E OS INVESTIMENTOS

Ap6s a descoberta das jazidas minerais de Carajas na

decada de sessenta, 0 Governo Federal iniciou gestoes vi sando

o aproveitamento desses recursos minerais. Para 0

aproveitamento se tornar concreto, necessitava-se de um

volume de investimentos de grande monta. 0 capital dest inado it

efetlvacao do Projeto Grande Carajas foi reunido no infcio da

decada de oltenta, permitindo 0 inicio formal das operacoes

co merciais em 1985.

Em 1981 , 0 Minist ro do Planejamento Delfim Neto

(governo Joao Figueredo) levantou um empresttmo de US$ 1,1

bilhao, junto a investidores de Washington, Frankfurt e Tokio . 0

dinheiro possibilitaria a exportacao de 15 mil hoes de t de

rnlnerlo de ferro iniciais, num valor aproximado de US$ 300

rnllhoes. Para atrair os investimentos estrangeiros, 0

Conselho Deliberativo do Grande Caralas criou alguns
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incentivos, Que visavam facilitar as operacoes de exploracao e

trnportacao - exportacao na AmazOnia. Os principais incentivos

foram:

a) lnsencao de imposto de renda pelo prazo de

dez anos;

b) tarifa subsidiada de energia;

c) insencao de impostos para a lrnportacao de

equipamentos;

d) arrendamento por tr inta anos de terras da Uniao.

Os investidores estrangeiros contatados pelo Ministro

Delfim contribuiram respectivamente com:

US$ 600 milhoes - Comunidade Europ~ia

US$ 500 milhoes Fundo de Cooperacao

EconOmica do Japao

US$ 300 milhoes - Banco Mundial

US$ 250 milhoes - As Sete Maiores Siderurgicas

Japonesas

US$ 50 rnllhdes - Eximbank .Japonss

De todas as nepoctacdes conduzidas pelo Ministro, para a

captacao de recursos, as mais dltlcels foram travadas com 0

Banco Mundial. Embora anteriormente 0 Banco j~ houvesse

financiado varies projetos no Brasil, principalmente a expansao

do programa hidrelat rlco e a maior parte dos projetos

slderurqlcos, havia a preocupacao, por parte do Banco, com 0

ritmo de ope racao das slderurqlcas e a baixa rentabilidade das

empresas do seto r eletrlco. A oplnlao do Banco Mundial era

que, nas condlcoes reinantes, 0 retorno dos investimentos era

incerto, e exigiu entao a reatlvacao do Programa Siderurgico

Nacional e a elevacao das tarifas de energia el~trica , a fim de

gerar receitas para 0 setor. Isto levou a urn reajuste de 3 %

acima da inflac;ao das tarifas de energia el~trica, j~ em 1982.
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o Governo Federal esperava que, com esse apo rte de

recursos, as receitas apenas de rnlnerio de ferro atingissem

cerca de US$ 800 rnllhoes/ano, a partir de 1987, cr iando cerca

de 11 mil empregos diretos.

Contudo, todos esses investimentos nao se mostraram

sufic ientes. A prevlsao de gastos feita em 1981 foi refe ita em

1985, ana formal do lnfcio das operacoes do Projeto Carajas,

A construcao da Estrada de Ferro Maraba-Porto de Itaqui

elevou os custos tota ls do PGC para US$ 3 bllhoes (Cr$ 12

trllhdes em 1985). Todavia, a receita estimada com rnlnerlo de

ferro ainda estava em torno de US$ 700 rnilhdes/ano (Cr$ 2,4

trilhoes em 1985). Neste novo custo total, fo i inclufda a

tnstalacao de 11 mil empregados e seus familiares junto ao

nuc leo central de Carajas.

Oficialmente 0 Governo Brasileiro dizia que a operacao

anual do Projeto iria gerar div isas da ordem de US$ 17

bilhoes/ano, sendo que os investimentos anuais seriam de

apenas 1 % do total do Capital Nacional, pois 0 Grande Carajas

produziria produtos de grande demanda internacional. Alem

disso, haveria a crtacao de 1 milhao de empregos diretos na

area, quese desdobrariam em 6 milh6es, relativos ao

aproveitamento do potencial da Regiao. Os empregos indiretos,

que dao suporte lis atividades diretas, atingiriam 20 rnllhoes, l.e,

16% da poputacao brasileira da epoca. Ainda cerca de 90% do

investimento global seria em moeda nacional, haveria a

irnplantacao de uma ferrovia com 89 0 Km de extensao e a

lrnplantacao de nucleos urbanos ao lange da fer rovia.

Segundo Bahia (1990), 0 PGC jti aglutinou em torno de sl,

em investimentos relacionados a infra-estrutura e instalac;6es

industriais, cerca de US$ 20 bilhoes direcionados para a

producao sldero-rnetaturqlca de ferro-gusa, aco, ferro-Iigas e

alumfnio, suprida por suas pr6prias reservas.
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A MOVIMENTACAO INSTITUCIONAL PARA EFETIVAR 0 PGC

Em 1982, a Secretaria de Planejamento da Presidencia da

Republica criou um Grupo de Trabalho cujo objetivo era abordar

a questao enerqetlca do PGC, i.e., com a instalacao do Projeto

na regi ao, como se daria 0 aporte de insumos para a producao

sfdero-rnetalurqica . Uma das principais recornendacoes foi a da

orqanlzacao de produtores para garantir 0 forneci mento de

madeira e carvao vegetal para f ins energet icos nas zonas

industriais do PGC, que Sao Barcarena, Sao Luis, Tucurui,

Ma raba , Serra dos Carajas e Imperatriz.

Essa recornendacao federal incentivou os grupos ligados a
producao sfdero-rnetalurqlca, em especial a do ferro-gusa, a

escolha de locais para a Implernentacao de suas usinas e a

garantir 0 seu acesso ao insumo enerqetlco, no caso lenha para

a producao de carvao vegetal. Todos os projetos se baseavam

na utillzacao rnaclca de carvao vegetal como insumo, e nenhum

deles foi precedido de estudos de planejamento regional ou de

viabilidade tecnica ou econornlca (Ab'Saber, 1987).

Apesar das tentativas dos diversos grupos industriais

diretamente envolvidos no PGC (CODEBAR, CCM e COSIPARj,

de disciplinar ou organizar a extracao - obtencao da biomassa

para a producao de carvao vegetal por meio de terceiros, estas

gestoes se rnostraram lnfrutfferas e 0 resultado foi que os

produtores nao as puderam atender nas quantidades, qualidade

e especlficacoes desejadas, levando os interessados em carvao

vegetal a projetos pr6prios de producao. Todavia, continuavam

a adquir ir carvao vegetal de alguns produtores selecionados,

essencialmente por estarem localizados pr6ximos a vias de

escoamento. Como as siderurqlcas precisam de carvao barato

oriundo de mata nativa, nao existe incentivo ~ preservacao da

t
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madeira, que termina sendo destinada a producao de carvao e

vend ida a prec;os baixos. Caso a siderurg ia de carvao vegetal

produzisse bens valorizados, talvez 0 imp acto ecol6g ico fosse

menor, po is poder-se-ia cobrar caro pelo carvao, valorizando a

madeira e talvez a plantacao de florestas enerqet lcas,

o IMPACTO DA UTILIZACAO DA FLORESTA

A producao de ferro-gusa no P610 de Carajas a intensiva

em carvao vegetal. Essa intensidade acarreta diversos

problemas ambientais e sociais; os principais sao 0

desmatamento para a producao de insumo e os co nflitos

aqrarlos que se estabeleceram na regiao, entre os grandes

latlfundlarlos e os migra ntes que objetivavam produzir carvso

vegetal.

Geralmente , para a producso de uma tonelada de ferro

gusa sao necessaries. em media , 3,78 m3 de carvao vegetal.

Para se produzir 1 m3 de carvao vegetal, por sua vez, sao

necessartos 2,2 m3 de lenha. Segundo Queralt (1987), nesse

ana 0 PGC utilizou 4.105.080 m3 de carvso vegetal na

producao de 1.086 rnilhties t de ferro-gusa, 0 que implicou no

consumo de 9.031.176 m3 de lenha ou no desrnatarnento de

30.10 3,92 ha de floresta. Ja a producao de ferro-ligas consumiu

entre 90 e 270 mil hala no. Somente a irnplantacao da ferrovia

Maraba-Porto de Itaqui desmatou 500 mil halano.

A cidade de Maraba, principal p610 industrial da regiao do

PGC, responde por 93% da demanda de carvao vegetal. Ha a

prevlsao de seu consumo anual de carvao vegetal atingir

720.900 t/ano, ou seja, 900 mil halano de florestas

desmatadas. No ana de 1987, dois anos depois do inrcio de

operacao do Projeto, Maraba ja possuia 12% de cobertura
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vegetal removida, e havia queimado 95 mil ha de floresta, num

raio de 60 Km a partir do centro do rnunicfpio.

A rernocao da cobertura vegetal traz a reboque 0

ernpobreclrnento dos solos. Anualmente sao perdidas cerca de

65.000 t em nutrientes presentes no solo. Estima-se que a

sfdero-metalurgia em Carajas demande, em media, segundo 0

tipo de cobertura florestal (Penalberet al., 1987), cerca de:

22.352 ha/ano de floresta densa

39.069 ha/ano de floresta aberta

56.696 ha/ano de cerrado

Para melhor exemplificar 0 volume de material que esses

numeros apresentam, a Fundac;ao Brasileira de Conservacao da

Natureza calcula que, com 0 volume de carvso vegetal a ser

anualmente produzido, poder-se-ia construir urn prisma de base

100 x 100 m com altura de 50 andares. Ja a Comissao de

Desenvolvimento Industrial do Para, por sua vez, estima que

sera cortado 1 km2 de selva a cada tres dias, i.e., 35 ha/dia.

CONSIDERACAo FINAL

A lnstalacao de urn projeto do porte de Carajas implica na

analise de lnumeras varlavels, desde as de carater ambiental,

social e econOmico, ate aquelas normalmente nao consideradas

nesse tipo de empreendimento, como as migrac;oes

populacionais e dirnlnutcao do padrao de vida das populacoes

nativas, que habitam as cercanias do projeto.

Devemos considerar que qualquer ac;ao de cunho

explorat6rio implica na atteracao da ordem natural de urn

ecossistema (considerando aqui 0 homem como parte

integrante). Contudo 0 medo da ac;ao impactante nao deve de

modo algum impedir a exploracao de urn recurso. Devemos

encontrar urn ponto de equilfbrio que permita a exploracao sem
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a extlncao do recurso a curto prazo e que ainda permita a

mitigac;ao ou reversao dos posslvels impactos ocasionados.

OBSERVA~~ES :

(1)- Atualmente 0 PGC (Projeto Grande Caraj's) engloba

-218 muntcjplos , correspondendo a 42% do estado do Par' ,

96% do estado do Maranhao e 9% de Tocantins , ou seja ,

10.6% do territ6rio naciona!.

(2)- Estima-se que no perrodo entre 1990 e 2010, a

receita do projeto atinja US$ 100 bilh6es .

(3)- Num hectare, pode-se obter (media) de 300 m3 de

lenha .
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