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INTRODUC[O

o Programa Grande Carajds (pcc) roi criado peJ.o Go-

verno Eederal, em fins de 198O, com o objetivo de articular as

ag5es do poder priUfico na regiSo-meta do Programa, sob as formas

de investimentos em infra-estrutura econ6mica e de indug6o do de

senvolvimento de atividades produtivas pela via'da poLitica de in
centivos fiscais e financeiros-

O Programa 6 gerido por um Conselho fnterministe
rial (ff Ministros de Estado) com a participagSo dos tr6s Governa

dores da regiEo, sendo a Presid6ncia do Conselho exercida pelo
-J- Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento e CoordenagEo da Pre

r nepribtica - SEPLAN/Pa. Esse Conselho possui uma Se-sr-dencaa oe

cretaria-Executiva (Sn/pCC), estruturada em duas Coordenadorias
(planejamento e PromogSo de Investimentos/Incentivos Fiscais) e

gscrit6rios Regionais de APoio.

e drea abrangida pelo PGC, incluindo parcialmente
os Estados do ParS; IvlaranhSo e Goids, 6 de B95.OOO km2, correspoll
dendo a quase l-18 do territ6rio nacional.. E1a 6 ..compreendida en

lre os limites dos tutunicfiios c5rtados pe.1o paralelo Be SuI

{e os rios Parnaiba, Xingu e Amazonas. f uma regiSo gue se carac-
teriza como fronteira de ocupagSo econ6mica no Pais, com express;!

va dotagSo de recursos naturais e jd integrada ; malha inter-re-
gional de transportes at6 as regi5es Nordeste e Sudeste. Esta ocu

pagSo 6 associada e intensa migragSo de pessoas vinculada i apro
priagSo dos recursos naturais mais valiosos e acessiveis.

nerais
tricos
massa

A regiEo do PGC disp5e de abundantes recursos m;i

avaliados (ver quadro), de grandes potenciais hidrel6-
identificados, assim como de expressivos recursos de bio

florestal, manchas de solos adequados ao desenvolvimEnto
agricola e amplas dreas vocacionadas para a silvicultura.
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PRINCIPAIS RECT'RSOS UINERAIS DA REGIIO DO PGC

RESERVA
AVALIADA (TO

T DAS RESERVAS
NACTONAIS

PRODUgAO
ANUAL L987

( ro6t )

6
ITEM t)

Min.
Min.
Itlin.
Min.
Min.
Min.

Ferro
Mangan6s

Niquel
Aluminio

Cobre
Estanho

18. OOO

60

100

2.000
1.200

0, O5

3.7

25

16

22

75

20

27,O

0r5

-33,8.1O

I ",

A infra-estrutra regional bdsica da regiSo foi im-
plantada, compreendendo principalmente a Estrada de Ferro Carajds
(efC), que vem operando desde 1985; e rodovias asfaltadas (ee-
16m-Brasitia, BR-222, PA-150, BR-316, a16m do trecho oriental da

Rodovia Transamaz6nica ) ; e tr-r portos bem equipados em Barcarena
(pa) e S5o Luis (este rittimo apto a receber os maiores navios gra
neleiros do mundo), ambos estrategicamente situados em relagSo
aos mercados europeu e americano.

porta
cerca
rando
Pais e
loca1.

A usina de Tucurui (4.OOO Mw) supre a regiSo e ex-
energia el6trica para o Nordeste. Nas pi5*i*u" tr6s d6cadas,
de 2O milh5es de Kw adicionais deverSo ser explorados, g€-
excedentes de energia el6trica para as demais regi5es do
canalizando investimentos prifficos para a infra-estrutura

t-I n

'o
lz
I

A Ferrovia Norte-Su1 foi iniciada no seu ponto de

ligagEo com a EFC e consta dos planos governamentais apara os ,pr.e..

ximos anos, assim como as eclusas de Tucurui, o gsfaltamento da

Transamaz6nice e, eventualmente, o suprimento de gds natural de
' reservas em perspectiva na regiSo. No totaI, foram jA investidos
, nessas grandes obras priUticas mais de 13 1aes de

A legislagSo bdsica do PGC, indutora das atividades
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produtivas na sua regiEo-meta, enseja a concessa to de

renda r LO anos; dos impostos de importagEo e de produtos indus-
trializados sobre md ase mentos;eapriorizagao para

I
efeito de tratamento e financiamento unto a outros 6 5os da ad-
ml-n stragao bli a, relativamente aos empreendimentos considera-
dos pelo Conselho como integrantes do Programa.

As empresas prestadoras de servigos e

de obras p,itrticas de infra-estrutura na regiSo-meta

habilitadas a receber do PGC isengSo do pagamento

construtoras
estSo tamb6m

do imposto de

renda devido, reJ-ativo a servigos executados, desde que apliquem
partida de 252 de recursos pr6-50? do valor da isengSo, com contra

prlyiol
s vou cleprios, €B Projetos dutivo terceiros, que sejam' conside-

rados integrantes do PGC, ficando os restantes sOE do valor da

isengSo obrigatoriamente aplicados em obras de infra-estrutura na

regiSo, atrav6s da compra de ag5es de companhias pifficas esta-
duais. As figuras de 1 a 5 ilustram a composigSo dos investimentos
jd realizados na regiSo-meta, relativos aos projetos integrantes
do PGC.

-*,

Embora possibilitando o fomento dos mais variados ti
pos de projetos, o Programa Grande Carajds teve sua agSo concentra
da basicamente em algumas grandes obras de infra-estrutura regio-
na1 e na .promogSo do desenvolvimento industrial, j.i que mais de

B0? do total de projetos considerados integrantes do Programa sEo

de indtistrias. O s ento , agro ecuarr-o, elos resultados que vem

dando na regiSo, foi praticamente congelado, a rtir de 1986, ha-
vendo a enas 6 jetos aprovados at6 a a elo Conselho, e efeti-
vamente implantados.

IT TNDUSTRIALIZACf,O DA .AREA DE CARAJAS

A concentraqSo dos investimentos em infra-estrutura
bdsica no Sudeste do Pard e no Noroeste do MaranhSo, em fungSo dos

projetos Eerro-Carajds, Tucurui e do Porto de S5o Luis, assim como

a exist6ncia
com a BR-222

rn6s (na), e

das jazidas

nesta drea dos cruzamentos rodovi6rios Be16m-Brasitia
em Agail6ndia (ua); BR-316 com a BR-222- em Santa

Rodovia Transamaz6nica em Marabd (pa), ePA-L 50

minerais
com a

da Serra dos Carajds e dos garimpos vizinhos,
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.induziu tanto a imigragSo inter e intra-regional, como tamb6m a 1o

cal-izagSo das atividades econ6micas do segmento minero-metalfrgico
para este "Corredor" da Estrada de Ferro Carajds, onde se desta-
cam cinco nricleos urbanos interiores: Marabd (pa), Imperatriz (Ua),

AgailSndia (ua), Parauapebas (pa) e Santa In6s (ua), al6m de S5o

l,uis e Rosdrio (ua) junto ao litoral (ver mapa). outros p5tos in-
dustriais do PGC, situados no ,eixo da bacia Tocantins-Araguaia ,

tais como Tucurui e Barcarena, no Estado do Pard, e Araguaina, no

Estado de Goids, embora jd contendo inddstrias importantes de alu-
minio (Projeto Albrds, €ffi Barcarena), silicio-met61ico (rucurui) e

agro-inddstrias (Araguaina), tem apresentado menor dinamismo ind
trial- do que n,51os como Acail5ndia, Marabd e Rosdrio, situados no

eixo da ferrovia e, portanto, mais acessiveis aos min6rios de Carg
j,is. A evolugSo da implantagSo da infra-estrutura regional, espe-
cialmente os projetos hidrel6tricos as eclusas e o longamento

da Ferrovia Norte/Sul at6 Goids, poderd trazer novo dinamismo

para os p6tos situados no eixo Norte/Sul. A perspectiva de jazidas
de petr6leo e/ou gds na Ilha de Maraj5, se concretizada, poderd gg.

rar novas possibilidades i indristria petroquimica em Barcarena.

Tendo em vista o maior dinamismo industrial induzi-
do pela indtistria de transformaiSo mineral
Ferro Carajds (rnc) e a exist6ncia de uma

mento no eixo da hidrovia Araguaia-Tocanti

no eixo da Estrada de

agao prevr_a de

ns, atra ves do

Projeto de Desenvolvimento Integrado da Bacia Araguaia-Tocan -,-,.. 
-9.trns ,

clet a-terminado em agosto de 1985, a drea do

nida como prioritdria pela Secretaria-Executiva do PG

period
C el--

s5otod as agoes imediatas de planejamento, que no

2 resumidamente as seguintes: ElaboraESo do plano diretor egra do

do corredor da EFC; Mapeamento para ordenamento territorial de

sub-areas nos p5tos Marabd e Santa In6s; Planos de desenvolvimento
rural integrado nas Sreas dos p6tos Marabd e Santa rn6s; Planos

diretores urbanos das cidades de Marabd e Agail6ndia; Projetos de

saneamento bdsico, drena e apoio i satide priurica; rmp lantagSo
de centro de pesquisa florestal em Mara fd; Apoio i estruturagEo
de gSos estaduais de meio ambiente na drea; Apoio i organl_zagao

municipal de gua tro municipios da regiSo; Apoio i ElaboragSo

RIMA do Distrito Industrial de l"larabd e da Usina Siderrirgica do
)i

a
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MaranhSo. Essas ag5es t6m sido conduzidas predominantemente atra-
v6s dos governos estaduais e municipais, c9m a3erticipagSo comun!
tdria, atrav6s de semindrios na regiEo, sempre gue relevante. parq
J.elamente, o PGC vem elaborando estudos de cardter gera1, tais co-
mo:Diagn5stico da produgEo de carvSo-vegetar em Minas Gerais e
perspectivas para Carajds; Programa piloto de treinamento de m5o-
de-obra rurar e-AvEfiagSg tecnol5gica .de a.lto-fornos de ferro gusa.

os principais projetos industriais integrantes do
PGC e localizados na drea do corredor da EFC, no segrmento meta-
ldrgico, estSo assim distribuidos:i 1/3 ile ferro-gusa,
do aproximadamente 1,5 milh6es de t/a; 4 de f,errol

totalizan-
de manga-

n6s, totaLizando 16O mi1 t/a; 1 de mangan6s metdlico eld e alumi-
a e aluminio primdrio. EstSo em operagSo dois projetos de gusa

(rro.ooo t/a e um de aluminio (ZAS.OOO t/ili estEo em implanta
g5o dois projetos de gusa (tzo.ooo t/a) e um de mangan6s metSLico
(r0.ooo x/a); estao em processo de andlise no pGC um projeto de
ago (1,2 milh5es t/a, a carvEo mineraL) e um projeto de ampliag5o
de .ferroligas de mangan6s (+ lOO.OOO t/a). Esses projetos deve_
r5o estar operandor nE sua totalidade, durante a primeira meta-
e da d6cada de 90.

A politica de industrializagSo do pGC, contemplando
inicialmente o segmento sidertirgico a carvSo vegetal, vem sendo
moldada consoante as restrig6es financeiras pelas quais vem passan
do o pafs, nos riltimos anos, dificultando a mobilizagSo de recur
sos ptiUficos e privados para investimento. Essa politica conside-
ra vdrios critdrios e fatores decis6rios, tais como:

a) pioneirismo da regiSo e a consequente necessida-
de de uma avaliag5o mais flexivel dos projetos, numa primeira eta-
Pa, caracterizada por maior risco empresarial, a fim de viabilizar
a alavancagem de uma massa critica de empreendimentos setoriais;

as

,}

{

b) verticalizagEo e integragEo de alguns desses
em fungSo da escala de produgSo, numa segunda

e!q

eta-
Ipreendimentos,

pa;
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c) concretizagEo do aproveitamento do potencial mingT ,/
ro-metaldrgico da regiSo e dallesconcentragEo industrial do pais r{
gerando novos horizontes a industrializagEo do Norte/Nordeste;

d) gera_gEo de empregos no meio rural,- na produgSo de

lenha e carvEo vegetal-, assim como nas atividades de reflorestameg
to, numa Srea com not6ria car6ncia de mEo-de-obra gualificada e

com substancial populagSo ainda residente no meio rural;

e) vaLorizagSo de produtos florestais atrav6s da de-
manda e do prego, o gue pode viabilizar a m6aio prazo um maior in- C)

teresse na tgnuteng6o,/reposigSo da florestar €rn lugar de sua sim-
ples substituigSo por capim, numa regiSo com ineguivoca vocagSo

florestal;

f) aproveitamento da infra-estrutura urbana e regio-
nal existente para a localizagSo dos p6los sidenirgicos a carvSo

vegetal, na hinterlEndiar €rn vista do aproveitamento dos investi-
mentos je reaLizados e do necessdrio acesso da indtistria aos serv!
gos priuticos e i m5o-de-obra urbana, numa regiSo ainda pouco povoa

da e urbanizada;

g) maior viabilizagSo fi-nanceira dos empreendimentos

de menor porte, acessiveis ao capital privado interno, como 6 o ca

so da indtistria siderdrgica a carvSo vegetal, cujo dominio tecnol6
gico nacional 6 tamb6m fator de destaque;

\
)

I

)

h) desconcentragSo industrial
na1, objetivando uma melhor distribuigSo de

luente da indristria sobre o meio ambiente;

no espago intra-regio
renda e menor

e

pressSo

i) indugSo de novas compet6ncias, melhor aproveita
mento dos recursos humanos qualificados e adequada estruturagSo de

5rgEos responsdveis peJ.a ger6ncia e controle dos recursos naturais
e do meio ambiente nos Estados.

naI,
A16m desses fatores economicos e de natureza regio-

n5o se deve deixar de considerar os beneficios do modelo side



nirgico a carvEo
en e tecnol

gera economia de

carvEo mineral (c

to, tende a ser c

>) do petrSLeo). o a

na pressSo. s.obre

mais direta dos

7.

vegetgl, em termos estrat6gicos, jA que r! rnefi657
..-l5gica e financeiramente em relagSo ao exterior "ldivisas em vista da alternativa de importagEo U"l
uja evolugEo de pregos, embora favordvel no *o*"rrl

-trescente no futuro, em fungSo do aumento Ao preqd
specto mais contradit5rio deste modelo consiste
o desmatamento da fLoresta na Srea sob influ6ncia

a

do

p5tos sider[rgicos.

A perspectiva da evolugEo do parque sidertirgico
carvSo vegetal vem sendo avaliada no Smbito do Plano Diretor
Corredor da EFC, iniciado em 1986 e objeto de conv6nio firmado en-
tre A SEPLAN , a c . Vale do Rio Doce e os Gove sE
do Pard e do MaranhSo. Com base na f-ormulagEo de'cendrios .alterna-
tivos para os anos 2OOO e 2O7O e considerando a insergEo regional
do Corredor da EFC na macro-regiSo definida pelo Norte/Nordeste /
Goids, projeta-se para esta macro-regiSo um novo pargue metal-mg. L

c6nico, com base no p61o siderti ico de a osr 9u€, assLm, pode
rd vir a constituir-se num fator relevante de redug6o dos desequ!
Liurios regionais de renda no pais, €rl futuro n5o muito distante,
desde que seja viabilizada uma adeguada internalizagSo dos efei-
tos s6cio-econ6micos da industriatizagSo na regiSo, dosando adegug
damente as exP-gr,ta_g5es e o suprimento do mercado interno regional
(dependente da geragSo de empregos e de massa salarial) e promoven
do a capacitagSo gerencial e financeira dos governos municipais e

estaduais, cuja base 6 a receita de impostos retidos a nivel IocaI.

AS

tam para Carajds
milh5es de t/a:

indicag6es
o seguinte

preliminares
potencial de

do Plano Diretor proje-
produgSo sidertirgica, em

Ano 2OOO

Ago (laminados) 4,5O
Ago (Placas e tarugos) O,9O

Gusa A. e .V. (Indep. + Integ. ) 1, 60

Ferroligas O,74

As rotas tecnol6gicas viSveis

Ano 2O1O

1O, OO

2,60
3 ,20
O,94

associadas a este novo
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p6Lo sidertirgico nacional estSo sendo avaliadas, considerando as

disponibilidades dos principais insumos e seus custos, assim como

as possitriLidades de financiamento e oq mercados. Verifica-se gue

o grande.potencial hidrel6trico. da regiSo do PGC ser6*!-ator chave

no eguacionamento da tecnologia economicamente vi5veI, gu€- nee dg .(
ve basear-se em subsidios por parte da sociedade,especialmente nos

projetos destinados i exportagSo de bens intermedidrios. Portanto,
a viabilizagao de uma maior utilizagSo de processos eletro-intensi
vos dependerd dos custos reais gue o setor el6trico conseguir im

plementar em seu programa de expansEo, o gue passa por uma raciona
IizagEo do esguema gerencial de construgSo de novas usinas e pelo
eguacionamento financeiro dos projetos setoriais.

A viabilizagSo do uso do gds natural depende ainda
de um melhor conhecimento de jazidas comercialmente explordveis
nas proximidades. Se vierem a se concretizar as perspectivas da

Ilha de Maraj5, essa possibilidade deverd ser considerada por ser
bastante atrativa e promissora.

Resta, como alternativa concreta ao carvSo vegetal,
o 9_gry5o miler_q]- _i_mportado, que deverd suprir o p5to S5o Luis,/nosd
rio, pela sua localizagSo litor6nea, mas gue apresenta dificulda-
des econ6micas para os p6tos siderrirgicos interiores. A opgSo car
vfio vegetal deve ser avaliada globalmenter €h especial com relagSo
ao suprimento sustentado de lenha, atrav6s do reflorestamento de

Sreas jA degradadas ou mal utilizadas, como tamb6m no manejo flo
restaL de matas nativas, conservando-as como unidades produtivas
E rentiveis. A viabilizagSo de um pargue siderrirgico ampliado
carvSo vegetal dependerd de investimentos dos setores estatal
privado no desenvolvimento de tecnologias apropriadas para o

thor eguacionamento da produgSo florestal sustentada.

Finalmente, hd que se ressaltar a aprovagSo pelo PGC

de um primeiro ciclo de projetos sidenirgicos com base no suprimen
to de carvSo vegetal. Esse ciclo foi avaliado criteriosamente,con-
siderando-se os vdrios fatores decis6rios jd referidos e tamb6m as

condig5es dos grupos empresariais responsdveis pelos enrpreerdimentos.

Optou-se pelo inicio da implantagSo dos primeiros projetos em Care

me
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jds, a partir de estudos de planejamento realizados anteriormente,
sejam aqueles consubstanciados no reLat5rio intitulado "Amaz6nia
Oriental Plano Preliminar de Desenvolvimento - vol. I e fI", de

abril- tle 1981, realizado pela Companhia VaIe do Rio Doce, onde

slo definidos mini-p61os de gusa ao J.ongo da EFC, aproveitando-se
os ndcleos urbanos existentes e a previsSo de pdtios ferrovidrios
necessdrios; sejam aqueles do IPIOPIAT- encerrados em 1985, cujo pla
,no sidertirgico proposto para o Sudeste do Pard e Sudoeste do Mara-
nh5o, prev6 a produg5o de cerca de 1 miLhSo de t/a de ferro gusa,
no ano de 1994. O PRODIAT, atrav6s de levantamentos e zoneamento

de recursos naturais, estabeleceu ainda o potencial de produgSo de

carvSo vegetal da drea de influ6ncia ao p6to Carajds, avaliado em

._3O rnilh5es de t, proyeniente de.pprdas originadas da expansEo da

fronteira agricoia e da exploragSo do potencial madeireiro, e mais
cerca de 3,3 milhSes de t/a, obteniveis atrav6s do manejo sustenta
do da floresta nativa. O potencial total de carvEo de mata nativa
foi, assim, estimado em cerca de 4,5 milh5es de t/a na sub-drea
considerada, por um periodo de 25 anos.

Paralelamente ; implantagSo desse cic1o, vem-se e1a-
borando o plano diretor integrado do corredor da EFC, gue indica-
'rd os ajustes necessdrios e as diretrizes para um parque sidertirg!
co anpliado. As dificuldades de se rea1-i-zar um planejamento deta-
thado pr6vio para esta regiSo s5o patentes, face a complexida-
de dos sistemas s6cio-econ6mico, fisico-ambiental e institucional.
O modeLo de planejamento adotado baseia-se na obtengEo da experi6n
cia atrav6s do avango paulatino de um processo rea1, ajustando-se
os novos passos em fungSo das experi6ncias colhidas e tendo em con
ta a flexibilidade de adaptagSo dos projetos, jd que entre a apro-
vagSo dos mesmos pelo governo e o inicio de sua efetiva implanta-
g5o normalmente decorrem cerca de dois anos.

rII I}'PACTO DO 6fO STDERfRGICO SOBRE A FLORESTA - POLfTICAS

DO PGC

A drea de influ6ncia mais direta do p6to siderrirgico
de Carajds, dentro de um raio econ6mico de transporte de lenha e

carvEo de 15O km da EFC, foi avaliada recentement€ atrav6s de es-
tudos feitos para a Companhia Vale do Rio Doce pela Llniversidade Rl
ra1 do Rio de Janeiro, com base em informag5es de 1985. Nessa drea,

't.

)

I
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250.000 kmz, restavam cerca de 100.000 km2 de florescom

tas
cerca de

nativas, fora

lhor estruturaeao do poder pribtico a

icas e indigenas existentesecot6 ,

\
{

)

(

)

Por principio e lei intociveis.

Essa Srea florestada corresponde i cerca de 2,02 da

superficie da AmazSnia Legal e a LL,ZB da Srea total do PGC. O

ritmo recente de desmatamento anual da Srea de influ6ncia, confor
me resultados dos estudos do plano diretor em elaboragflo, 6 de

cerca de 3.700 km2/ano, tendo como vetor principal a frente de ex

pansfio da fronteira agropecuiria, vinculada i apropriacEo da ter-
Ydr aI em da exp o madeireira e outros vetores de menor impororaqa
t6ncia.

A.persistir este avanqo da ocupacSo econ6mica, den-

tro de cerca de 30 anos as reservas de floresta nativa estarSo es

gotadas, indePe entemente da produ ao de arvao ra a siderur-
gia. Portanto, a questio do desmatamento 6 mais abrangente e, pg

ra ser equacionada convenientemente, 6 necessSrip o estabelecimen
to de um conjunto de Politicas e uma efetiva atuaqSo no sentido
de orientar o setor produtivo e coibir os abusos, a

il

nivel 1ocaI. O

de formulaqSo

partir
programa

da me

90-
Governovernamental ttNossa Naturezatt em fase pelo

essaFederal, deverS. contemplar medidas para solucionar questao.

O plano diretor do corredor da EFC estS formulando

diretrizes no sentido da conservagSo de sub-Ereas inaptas a ou-
tros usos, que nio a silvicultura; de sugerir a melhor utilizacEo
de sub-5reas ja desmatadas, inclusive para reposiqSo florestal; e

de indicar sub-5reas ainda com cobertura florestal, mas apropria-
das ao desenvolvimento agricola, via pequenos produtores.

o parque siderrirgico je aprovado pelo PGC demandarS

L,6 milh5es de L/a de carvSo vegetal, quando estiver totalmente
implantado, sendo 1,2 milh5es de t/a na sub-regiio abrangida pelo
PRODIAT. E politica atual do PcC limit ojetos si-
derrirgicos a carvao et CL de3 ,2 milh5es
L/a de carvSo, at6 o ano 2010, passando-se a exigir um nivel de

reposiqSo florestal sustentada, pelas empresas, superior ao adota
do na aprovaqio do primeiro ciclo do parque siderrirgico de Cara-
j5", a ser agora consolidado. & yerticalizaci& de alguns proj' \' etoS

de ferro gusa 6 prevista, viabilizando
nivel de reposig5o florestal pr5prio,

a produgEo de ago e.tun maio

nos projetos aprovados.
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Conscientes da necessidade de garantir a sustentagSo
econ6mica dos projetos sidertirgicos a m6aio b longo prazos e de in
duzir um novo modelo de si u l-a maLs aperfeigoado do gue aguele

e se verifica em Minas Gerais, orientando a.o empresarLo para que
efetivamente contribua com a auto-produgSo do principal insumo de
sua indtistria e simultaneamente reduza o consumo de lenha de flo-
restas nativas, o PGC vem.exigindo como contrapartida da concessEo
dos beneffcios ptiUticos is empresas sidertirgicas, uma s6rie de me-
didas, gu€ deverSo ser implementadas sob pena de perda retroativa
dos incentivos recebidos do Governo. As principais exig6ncias do
PGC (al6m do cumprimento da legislagSo vigente com relagSo ao meio
ambiente, i utilizagSo dos recursos naturais e i aplicagSo da

legislagSo sociaL e trabaLhista) s6o as seguintes:

(f) que sejam obedecidas as politica industrial e de
exportagSo do PGc, inclusive com relagio is expansSes previamente
aprovadas para os projetos, gu€ s5o condicionadas ao reexame das
guest5es relativas ao mercado, ; tecnologia, ao meio ambiente e e

verticalizag5o de produtos sidertirgicos;

(2) que seja ad

vada pelo
ser feito
produgSo
tir do 6e

ra ia da sd, apro.
MIRAD, inaliendvel do projeto industrial, onde s5 poderd
o desenvolvimento florestal sustentado visando a auto-

de carvSo ao nivel de 252 da demanda da indristria, a par-
ano de opera ao e de no minimo 50? da referida demanda,

apa rtir do 10e de ra o;

(3) que seja
anos, outorgada pelo PGC,

a iseng5o do
aplicada int

de renda por 10

no mencionado de-
imposto
ralmente

senvolvimento florestal ;

(4, que seja providenciada, at6 6O dias antes do ini
cio da operag6o do empreendimento, a aprovagSo pelo IBDF do Plan
Industrial Integrado Florestal/Industrial e a" licenga de operagE
emitida pelo 5rg5o competente de meio ambiente.

I
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IV CONCLUS6ES

O programa de industrializag5o
da de Ferro Carajis representa fato novo e
na1, no atual cenS.rio econ6mico do Pais.

do corredor da Estra
de repercussEo nacio-

Como todo fato novo, gu€ costuma gerar resist6ncias
entre os segmentos sociais por ele direta ou indiretamente afeta-
dos, este programa vem sendo objeto de debate priblico e encontra
as suas resist6ncias a nivel de setores econ6micos, que temem per-
der poder e vantagens corporativas; de certos setores mais compro-
metidos com a defesa da ecologia, gu€r embora abrigando objetivos
nobres, a resentam-se distantes da execueao concreta das aqoes eco
n6micast de interesses regionais nEo contemplados diretamente pe-
los beneficios trazidos pelas inevitSveis transformag5es acarreta-
das pelo desenvolvimento industrial de uma regiSo de fronteira de

ocupagEoi de -segmentos sociais atingidos negativamente pelo progra
ma de industrializaqSo e n6.o ressarcidos de seus prejuizos em vir-
tude d.e .defici6ncias estruturais condicionantes da eficiente opera
c5o do Estado, o gue nEo 6 incomum em processos similares; enfim,
daqueles que justificadamente preocupam-se em colaborar com criti-
cas construtivas (muitas vezes levadas em conta pelo governo), po

r6m estEo desinformados sobre a real evolugSo dos acontecimentos.

Tais resist6ncias, normais numa sociedade democrS.ti-
cdr ser6o gradualmente atenuadas atrav6s do esclarecimento e do a

madurecimento do processo, i medida que se verificar o impulso eco
nomaco gue o segmento siderfirgico de CarajSs ir6 proporcionar ama
cro- iEo No N deste v za o desenvolvimento de um no

vo e dinS.mico p51o metal-mecEnico no Pais, importante para a redu-
qio das disparidades inter-regionais de renda e de bem-estar.

que poss" ".":,::";::":"u';:::;:":: ::=:'::;:* ::'" ""llll",depende do e.quacionamento, no presente, do problema do desmatamen-
to acarretado pela expansSo da fronteira agropecu6ria asso-
ciada a apropriagio da terra.' Trata-se de uma questEo condi-
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ciohada ; implementag6o de politicas nacionais, que venham a

viabili zar nao s um comportamen soc aI d ferente daqueleca
racter stico do processo hist or ico de ocupagSo do territ6rio

c onaL, como ta uma ef c ente e senta atuagao orga-
-ni.s-moE5tatal, nos seus diversos niveise €rn favor da valorizg

g5o dos produtos florestais e do controle sobre a utilizagSo
realmente produtiva da terra.

A demanda de carvSo de floresta natural pelo
parque siderrirgico j.i aprovado pelo PGc, admitindo-se uma vida
titif de 25 anos para os projetos, conforme as exig6ncias atd
aqui adotadas,
madamente !22

qada area de influelncia mais di reta
ou seja, aproxi
dos p6los side

rr.irgicos ainda coberta pe19 floresta nativa. rsso significa
que a pressSo atural causada pela expansSo da frente agropecud-
ria (s.zoo xm2/ano) 6 7,7 vezes maior. o ponto focal do pro-
blema fica, portanto, aparente. Entretanto, o suprimento de
carvSo vegetal para o programa industrial do pGC, pode e deve
ser efetuado sem pressEo adicional relevante sobre a frores-
ta nativar €rn havendo uma eficiente fiscalizagSo pelos 6rgEos
competentes do poder pfUtico. e seriedade dos empresdrios envol
vidos, como demonstra o estudo do PRODIAT.

Em primeiro Iugar, 6 vidvel economicamente o
transporte de carvSo vegetal, obtido da expansSo legitima da

fronteira agropecuJria, autorizada 1o fBDF de
Sreas de cerrado, at6 aprovados pelo
PGc. Em segundo lugar, 6 vidvel o aproveitamento de cerca de
lOO.OOO t/a de carvao oduzido 1as mais de 4OO

..\serrarr-a s'
proxr- Ios e rvSo doaos

g

gocg- jglnslr) Finalmente, 6 licito admitir gu€, ainda gue haven
do um maior controle, fundamental, sobre o desmatamento da f_Lo

resta nativa, densa e aberta, n5o se propord a sua intocabili-
dade globa1 e imediata, pois existe uma populagSo rural em ex-
pansSo na regiSo, gu€ sobreviverd dos frutos da terra. Haverd
certamente um volume expressivo de carvSo, socialmente regiti-
mo e inevitdvel, a partir da floresta tropical dmida.

A exig6ncia de gue as empresas jJ integrantes do
PGc promovam em terras pr6prias, com localizagSo bem definida,
trrrE componente florestal de seus projetos, via reflorestamento

impactaria cerca de 12.OOO Km2,
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e/ou manejo, induzird uma evolug5o tecnol6gica gu€, se bem sucg
dida, poderd viabilizar a expansEo do parque sidertirgico a car-
v6o vegetal, a partir do ano 2ooo- cabe, nesse contexto, papel
importante ao poder priutico, n5o s6 no acompanhamento dos proje
tos, como na geragSo de resurtados da pesguisa aplicada na re_
gi5o, que venham a ser incorporados pelo setor privado. A cria-
g5o de fnstitutos Estaduais de Florestas 6 o primeiro passo pa-
ra melhor estruturar o poder ptiufico a nivel local, e esse fato

t

l r €rn parte, uma decorr6ncia da impl. antagSo dos projetos si-
dertirgicos pioneiros em Carajds. A mobiliza ao atual ra me-
l-hor estruturagSo dos 6rg6os estaduais de Meio Ambiente estd
no mesmo caso

No 5mbito institucional, o pGC vem trabarhando jr-u:
to is ag6ncias de desenvolvimento regional (suoaU e SUDENE) no
sentido de estabelecer uma politica adeguada de incentivos fis-
ca_r-s, visando a garant,ir rdc,r.=o= para o desenvoLvimento flores
ta1, a partir dos pr5prios projetos siderdrgicos.

Finalmente, nEo se deve .deixar de ressaltar a re_
lev6ncia da criagSo de cerca de 35.OOO,dmpr egos diretos na drea
rural para o parque sidertirgico aprovado , numa regi6o onde
pulagSo do interi oE, ainda 6 predominantemente rural e

a 
.pe,

pouco
qualificada ' A massa saLarial correspondente ficard totalmen-
te internalizada na
cidrio da economia.

regiSo, gerando a dinamizagSo do setor
A efeti va sazonalidade climdtica na regi5o

pode, nesse contextoe s.r fator favordvel i produg5o florestal
associada e agricult a, viabilizando uma melhor integrag5odo
trabalho no meio ruraI. A significincia da geragio de empre_
gos na atividade\ florestal/produgSo de carvlo 6 ressaltada pe_
las andlises de planejamento regional j6 realizadas, tanto no
Smuito do pRoDrAT (cerca de 558 dos empregos gerados por toda
a atividade industrial), como do plano diretor do corredor da
EFC.

o o o
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COMPOSICAO PEBCEHTUAL DOS tr{VESTII,IENTOS

EM PRoJETos IITEGBANTEs Do PGc

UAlo DE 'tgst

Pt)R IIPO OE P8OJET[] SECUIiI]O A ()HIGEN l]OS

RECUES()S

4'z

zLz
322

.r3.2

68:z

?2-4,

I PRGTETOS DE INFRA - ESTRUTURA REGIONAL

I PXO.IETOS PRODUNVOS

r FINANAAHENTO PUBLICO

E REfiTRSOS pROpRIOs

I! FINANCIAHEVTO EXTERNO

trl ISENCOES FISCAIS

(A) (B)

vALoR torAL: u$ tn srLHOss

rIG. l
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COI'IPOSICAO Glil 7J DOS TNVESTIMENTOS

EM PBOJETOS PRODUTIVOS

SEGUIIOO () POBTT DA

ET,lPBE5A

L9'z

AL'Z

I HIDIO PORTE

! GRANDE PORTE (>US$ 15O HILHOES)

{A}

SEGUIIt](] A

PARTICIPACAO I)(]S

IilCEilTtV0s FtscAtS

g'z

35'/.

5e?.

r ISENCOES FISCAIS DO PGC

E ISENCOES FISCAIS DA SUDENE
E DA SUDAH

E IINANCLIHENTOS PUBLICOS

E RECURSOS PROPRIOS

E RECIIRSOS D{TERNOS

(Bl

VALOR TOTAI: Ug 4r3 BILHOES

FIG.2
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colilPostcAo Gftr 7.t Dos NVESIUTEXTOS
Etyl PBOJETOS DE MEDto pOnTE

(ATE US$ 15O iilLHOES)

P()B SEIOR I}E ATIVII]ADE PARTICIPACAO D()S

IilCEtTTMS FtSCAtS

l6.z

22'2,
Z3'/.

2,9%

4Az

zc'z
2L'2,

?9'z

I AGRO,€LVO

E GUSA

Et HINERO4ETATURGICO

Er INDUSTRIAIS(ouTROS)

(4,

I INCENTIVOS FISCAIS DO PGC

! RECURSOS DO FrNAH/FINOR

E FINANCIAfiB{TO DO BNDES

al REC1IRSOS PROPRIOS

(B)

VALOR TOTAL: Ug 930 MILTTOES

FTG.3
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CO}yIPOStgAo GM 7.) DoS NVESTHENToS

EM PROJETOS METALUBGTCOS

G[ISA.FE.LIGAS)

9v.

23z

L9z

t c'r.

33)/,

r II.ICENIIVOS DO pGC

I FINANCIAHE{TO DO BNDES
E RBCURSOS PROPRIOS

s RECUR$S DA SUDET{E

Ir RESURSOS DA SUDAH

VALOR TOTAL: U$ 381 MTLHOES

FIG.4



COIilPOStqAO (Er,t 7.t DOS NVESTHENTOS
EM PROJETOS PBODITNVOS POB ESTADO

19.

DE GBAIIDE POBIE
DE MEDI() POBIE

6,2

36'z

29'z

64'z 65:z

I HARANHAO

r PltRl

IA,

I GOIAS

E HARr1NIIAO

trt PARA

(B)
VALOR TOTAI: U$ 3,50 BILHoES

PROJEiOS METALURGIC(}S

VALOR TOTAI,:
TOTAL

U$ 830 I,IILHOES

L.z,

352
432

5?.2,

64'/.

r HAR,{NI{AO

r PARA

I GOIAS

r I{AMN}IAO

a PAR.+I

(c) (D)

VALOR TOTAI: U$ 381 I4ILHoES

FIG.5

VALOR TOTAL: U$ 4,33 BILHoES
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